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habil, proporcionando uma melhor apresentacao do texto desta dissertacao. 

A Odilon e Redilaine, pela manutencao que tern dado na recuperacao de textos no 

computador, contribuindo para o bom andamento deste trabalho. 

A todos que fazem parte do Programa de Pos-Graduacao: a Coordenacao por avaliar 

os problemas enfrentados pelos alunos com pondera9ao; aos professores por transmitirem 

conhecimento; a Joaozinho, por ser um secretario atencioso e nos atender com gentileza, todas 

as vezes que necessitamos dos seus servicos; a Rinaldo, pela assistencia dada para o bom uso 

dos computadores da sala de computacao desse Programa de Pos-Graduacao. A Rosicleia, 

pela atencao prestada e a forma gentil de nos atender, todas as vezes que precisamos recorrer 

as fontes de conhecimento que fazem parte do acervo da Biblioteca e que estao a disposicao 

dos alunos de pos-graduacao. 
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L a presente dissertation objective la reconstitution et interpretation de la 

trajectoire des luttes des salaries ruraux de la culture de la canne du Rio Grande do 

Norte- RN, dans les decades de 80 et 90, ayant comme point de depart Ies Campagnes 

Salarielles. Dans cette reconstitution, elle on a cherche specifiquement Paction educative 

de PEglise'CthoIique au travers du Service de (Assistance Rural-SAR- dans la 

qualification de ces luttes pour Ies droits des travailleurs et des citoyens. Seuiement 

nous pouvons analyser cet action educative dans le du proces des luttes et du contexte 

social et politique concret dans Iequels on ont realises. Par consequente, cet ouvrage, au 

meme temps,qui fait une reconstitution de la trajectoire des luttes des salaries ruraux 

apprehendant, dans les moments plus forts et crucials, la signification des alternatives 

construites pour depasser les impasses et Ies obstacles au compliment des droits uu 

travailleur d'accord parmi le patron et Ies ouvriers, il aussi analyse Fimportance de 

Taction de l'Eglise, pour moycn du SAR, dans la construction des alternatives. La 

pertinente et I' importance de cet ouvrage est vue pour le fait de construire, sans 

ornement, pour depasser la lacune sentie pour Ies autorites sur Tabsence de traveaux 

quil analysent le contexte, le proces et Ies resultats des luttes des salaries ruraux du Rio 

Grande do Norte , voyant la naissance de nouvelles comprehensions et nouvelles 

reflexions que puissent servir de references poud Ies luttes actuelles et futures. 



Esta disserta9ao teve como objetivo a reconstitui9ao e interpreta9ao da trajetoria das 

lutas dos assalariados rurais da cultura canavieira do Rio Grande do Norte - RN, nas decadas 

de 80 e 90, tendo como eixo as Campanhas Salariais. Nesta reconstitui9ao, buscou-se analisar 

especificamente a a9ao educativa da Igreja Catolica via o Servi9o de Assist encia Rural - SAR 

- na qualifica9ao das lutas pelos direitos trabalhistas e cidadaos. Entretanto, nao poderiamos 

analisar essa a9ao educativa sem situa-la no bojo do processo das lutas e do contexto social e 

politico concreto no qual elas se realizaram. Portanto, este trabalho, ao mesmo tempo que faz 

uma reconstitui9ao da trajetoria da Iuta dos assalariados rurais apreendendo, em seus 

momentos mais fortes e cruciais, o significado das alternativas construidas para a supera9ao 

de impasses e estorvos ao cumprimento de direitos trabalhistas acordados entre patroes e 

empregados, analisa a importancia da a9ao da Igreja, atraves do SAR, na constru9ao de tais 

alternativas. A pertinencia e importancia deste trabalho podem ser vislumbradas pelo fato de 

contribuir, mesmo que modestamente, para preencher a lacuna sentida pelas proprias 

lideran9as sindicais quanto a quase ausencia de trabalhos que analisem o contexto, o processo 

e os resultados das lutas dos assalariados rurais do Rio Grande do Norte, tendo em vista a 

gera9ao de novas compreensoes e novos patamares de reflexoes que possam servir de 

referenciais para as lutas atuais e futuras. 
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UNTTHOOtigAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve como objetivo a reconstituicao e interpretacao da trajetoria das 

lutas dos assalariados rurais da cultura canavieira do Rio Grande do Norte - RN, nas decadas 

de 80 e 90, tendo como eixo as Campanhas Salariais. Nesta reconstituicao, buscou-se analisar 

especificamente a acao educativa da Igreja Catolica via o Servico de Assistencia Rural - SAR 

- na qualificacao das lutas pelos direitos trabalhistas e cidadaos. Entretanto, nao poderiamos 

analisar essa acao educativa sem situa-la no bojo do processo das lutas e do contexto social e 

politico concreto no qual elas se realizaram. Portanto, este trabalho, ao mesmo tempo, que faz 

uma reconstituicao da trajetoria da luta dos assalariados rurais apreendendo, em seus 

momentos mais fortes e cruciais, o significado das alternativas construidas para a superacao 

de impasses e estorvos ao cumprimento de direitos trabalhistas acordados entre patroes e 

empregados; analisa a importancia da acao da Igreja, atraves do SAR, na construcao de tais 

alternativas. A pertinencia e importancia deste trabalho podem ser vislumbradas pelo fato de 

contribuir, mesmo que modestamente, para preencher a lacuna sentida pelas proprias 

liderancas sindicais quanto a quase ausencia de trabalhos que analisem o contexto, o processo 

e os resultados das lutas dos assalariados rurais do Rio Grande do Norte, tendo em vista a 

geracao de novas compreensoes e novos patamares de reflexoes que possam servir de 

referenciais para as lutas atuais e futuras. 

A diversidade de problemas e tipos de lutas dos trabalhadores rurais, suas formas de 

organizacao e suas mobilizacoes foram alvo de constantes estudos e pesquisas realizadas em 

diferentes momentos e contextos da realidade brasileira. Estudos especificos sobre o nosso 

tema de analise - as lutas dos assalariados rurais, foram objeto de uma consideravel producao 

cientifica nos anos 90, gracas a novidade da emergencia destes atores sociais no cenario 
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politico e social brasileiro como demandantes de direitos trabalhistas e cidadaos. Atraves de 

suas lutas, denunciaram, com repercussSes publicas, a situa?ao de extremazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA explora9ao e 

opressao orquestradas pela classe patronal: fornecedores de cana e usineiros. Tal novidade 

chamou a aten9ao de estudiosos e pesquisadores dos fenomenos sociais, que buscaram em 

diferentes contextos e sobre diferentes enfoques dar conta do fenomeno em apre90. 

Com rela9ao a regiao Nordeste podemos destacar o trabalho de Pereira (1991), que faz 

uma avalia9ao da trajetoria das lutas trabalhistas dos assalariados da cana de Pernambuco, de 

1961 a 1989. Tambem Andrade (1994), faz uma avalia9ao do movimento sindical dos 

trabalhadores da cana naquele estado, de 1979 ao final da decada de 80 e inicio da decada de 

90. Esta autora, no caso de Pernambuco, oferece uma contribui9ao que, de certa forma, da 

continuidade aos trabalhos realizados anteriormente como os de Sigaud (1979), e de Souza 

(1982). A contribui9ao de Andrade centra-se na caracteriza9ao da explora9ao da for9a-de-

trabalho e suas formas de rea9ao a esta explora9ao, abordando, especificamente, a 

organiza9ao dos trabalhadores da cana atraves de seus sindicatos. 

No caso da Paraiba, as repercussoes das lutas sociais dos canavieiros foram analisadas 

por Moreira (1996), enfocando as possibilidades de supera9ao dos mecanismos de domina9ao 

utilizados pelos chefes politicos locais. Este autor, de certa forma, enriquece a produ9ao 

academica sobre os assalariados da cana e de suas lutas na Paraiba. Representative desta 

produ9ao sao os trabalhos de Bertolazzi & Tosi (1984, 1985 e 1987), de Giuliani (1985) e de 

Miele (1985) que estuda as condi9oes de vida, trabalho e participa9ao sindical da mulher 

canavieira. Podemos ainda citar as contribui9oes de Potengy (1984 e 1988) e Tosi (1988) que 

analisam, entre outras questoes, o protagonismo dos assalariados rurais na luta pelos direitos. 

Barbosa (1985), mostra como o sindicalismo rural, em face a moderniza9ao da agricultura 

canavieira, foi impulsionado a responder aos conflitos sociais produzidos e as reivindica96es 

correspondentes. Ja Nobre (1990), analisou o movimento sindical dos trabalhadores rurais da 

Paraiba em contraposi9ao a outras formas de organiza9ao social tais como a Igreja e o PCB. 

Em Alagoas, a luta dos assalariados da cana e analisada por Freitas (1992), enfocando 

a violencia e a marginalidade no complexo sucroalcooleiro daquele estado, como limites as 

Campanhas Salariais. Ja a mulher canavieira de Alagoas foi objeto de estudo de Costa, 

Oliveira et al. (1993). Entretanto, um dos trabalhos de maior folego realizado sobre os 

assalariados da cana de Alagoas foi o de Melo (1990). Este autor alem de realizar uma 

reconstitui9ao historica da luta dos trabalhadores rurais naquele estado, procurou enfatizar 

como o alto grau de organiza9ao dos usineiros e produtores de cana se reflete na constitui9ao 



3 

das estruturas de poder local a ponto de obstaculizar a autonomia das entidades sindicais dos 

trabalhadores rurais e de suas lutas. Trajetorias das campanhas salariais naquele estado sao 

destacadas por FASE (1995a, 1995b). Ja Filho (1993), analisa a experiencia da educacao 

popular com os trabalhadores da cana de Alagoas. 

No inicio da decada de 90, varios trabalhos ainda no nivel de Nordeste, debrucaram-se 

sobre a crise e a reestruturacao economica do complexo sucroalcooleiro e seus impactos sobre 

o movimento sindical e a luta dos trabalhadores canavieiros. Vale destacar os trabalhos de 

Novaes (1993), Padrao (1990), Andrade (1990), Araujo (1990), Barreto (1994 e 1992), entre 

outros. Novaes (1993), por exemplo, sublinha a importancia que tiveram as Campanhas 

Salariais na transformacao dos assalariados da cana numa categoria social com forca politica. 

Entretanto, apresenta uma serie de limitacoes do modelo contaguiano de campanha salarial, 

entre elas: as dificuldades decorrentes da burocracia trabalhista que proclamava conquistas, 

mas, nao se empenhava para torna-las efetivas. Segundo este autor, as campanhas salariais 

esbarraram ainda: no proprio conteudo das clausulas dos dissidios ou acordos coletivos, que 

nao contemplavam a diversidade e especificidade de uma regiao e de uma atividade produtiva 

que se diferenciava em sistemas produtivos modernizados, mistos e atrasados. Alem disto, as 

campanhas salariais enfxentaram os limites da propria estrutura sindical de base municipal 

quanto a eficacia das lutas trabalhistas frente a uma realidade em que tanto as unidades 

empresariais quanto a arregimentacao da forca de trabalho ultrapassam os limites dos 

municipios e dos estados. A propria crise e reestruturacao do setor impuseram a necessidade 

e, ao mesmo tempo, as dificuldades de articulacao dos varios segmentos de trabalhadores do 

complexo sucroalcooleiro (trabalhadores agricolas, da fabricacao do acucar e do alcool e os 

operarios do transporte) de forma a fazer face as inovacoes orquestradas pelos patroes e que 

transformaram os ritmos e as formas de gestao da mao-de-obra. 

No caso especifico do Rio Grande do Norte, sao poucos os trabalhos que procuraram 

realizar uma analise de folego sobre a importancia das lutas dos trabalhadores canavieiros, ou 

que, tenham como objeto a reconstituicao e analise da trajetoria da acao sindical na area 

canavieira daquele estado. Assim, num levantamento bibliografico encontram-se, 

basicamente, dois trabalhos sobre a tematica em apreco: o trabalho de Cruz & Andrade (1985) 

que descreve o desenrolar das tres primeiras campanhas salariais dos canavieiros marcadas 

por tres greves consecutivas, 1982, 1983 e 1984. Neste trabalho, estas autoras tentam mostrar 

como a luta entre capital e trabalho se explicitou atraves da intransigencia patronal, da 

violencia e da repressao aos trabalhadores, embora estes tenham se mostrado firmes na sua 
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luta contra as iniqtiidades sociais do capital, conseguindo vitorias, ainda que parciais. Nao 

foram encontrados outros trabalhos que dessem conta da luta dos canavieiros do Rio Grande 

do Norte, a nao ser relatorios de encontros e eventos formativos e avaliativos de varios 

momentos das lutas salariais, produzidos pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 

- MSTR - e por entidades da sociedade civil que apoiavam este movimento. Entretanto, sobre 

a historia das lutas sindicais, encontrou-se um trabalho realizado na decada de 80 e um outro 

realizado na decada 60 que tematizaram o sindicalismo rural do Rio Grande do Norte. Trata-

se de Calazans (1969) que analisa os sindicatos rurais como instrumento de participacao. 

Embora, refira-se ao Nordeste do Brasil como um todo, esse trabalho e a grande referenda 

sobre o sindicalismo naquele estado. Ja o trabalho de Cruz (1982), que de certa forma da 

continuidade as contribuicoes de Calazans, enfoca a acao da Igreja Catolica, entre os anos de 

1960 e 1964, na criacao dos sindicatos rurais. Apesar desta modesta producao cientifica sobre 

o sindicalismo rural, especialmente, sobre as lutas dos assalariados canavieiros do Rio Grande 

do Norte, alguns autores, como Barros (1997), procuraram estudar a modernizacao da 

agroindustria sucroalcooleiro e seus impactos nas condicoes de vida e trabalho; ja Lima 

(1994), tematiza o assalariamento rural; enquanto Lima & Eleuterio (1996), analisam a 

reestruturacao produtiva da economia sucroalcooleira. Alem destes estudos, merecem 

destaque as contribuicoes de Silva (1997, 1993a, 1993b, 1992, 1989), sobre inovacoes 

tecnologicas, assalariamento e sindicalismo rural na fruticultura irrigada do Vale do Acu -

RN. 

Observada uma certa lacuna na producao cientifica que analise a importancia das lutas 

dos canavieiros do estado do Rio Grande do Norte, este trabalho, nesta perspectiva, torna-se 

por demais pertinente, ao analisar as estrategias de organizacao e a luta destes atores sociais 

para efetivacao e ampliacao de direitos consagrados em lei. As pretensoes aqui almejadas sao 

modestas; entretanto, deseja-se pretende dar uma contribuicao ao conjunto dos demais estudos 

existentes sobre o tema sindicalismo rural neste estado nordestino. Coloca-se na perspectiva 

de contribuir com necessidades demandadas pelas proprias organizacSes sindicais no sentido 

de registrar e sistematizar o processo e os resultados das lutas. Ao mesmo tempo, procura dar 

continuidade aos trabalhos de Cruz (1982) e Calazans (1069) que enfocaram o sindicalismo 

rural norte-riograndense nos anos que precederam a instalacao do Regime Militar, em 1964. 

Da mesma forma que estas autoras, pretende-se aqui, enfocar as lutas destacando o apoio da 

Igreja atraves do SAR - Servico de Assistencia Rural da Arquidiocese de Natal, embora em 

outro contexto historico, marcado pela ascensao dos trabalhadores do campo no cenario 
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politico do pais e pelo processo de democratizacao da sociedade brasileira: final da decada de 

70 aos anos da decada de 90. 

Neste prisma, esta contribuicao nao se prende a mera reconstituicao historica e 

interpretacao da trajetoria de quase vinte anos de luta dos assalariados rurais do Rio Grande 

do Norte, mas, tao somente, a apreensao e analise da contribuicao da acao das entidades 

sindicais na construcao da vontade e da disposicao de lutas dos trabalhadores da cana, bem 

como ao papel que desempenharam e desempenham na constituicao da consciencia do seu 

lugar no processo produtivo e as limitacoes que foram impostas as suas lutas pela classe 

patronal e pela propria legislacao vigente. Procura-se enfocar o contexto, o processo e os 

resultados dessas lutas, a partir de um recorte tematico bem especifico: a acao educativa da 

Igreja Catolica atraves do Servico de Assistencia Rural - SAR. Este recorte se justifica nao so 

pelo fato dessa entidade catolica, ter sido, nos anos 60, o braco da Igreja na construcao do 

sindicalismo rural naquele estado, nunca deixando de atuar nos anos 70 e 80 em processo de 

organizacao dos trabalhadores rurais, embora priorizando lutas e organizacdes comunitarias, 

associativas e cooperativas dos pequenos produtores rurais, muitas vezes em conflito com o 

Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR) e suas liderancas, ja que sua acao, 

entre outras questoes, objetivava a renovacao de liderancas sindicais mais comprometidas 

com as lutas de base social dos sindicatos. Tambem, pelo fato dessa instituicao ter decidido, 

no inicio da decada de 90, realizar um trabalho sistematico de apoio a organizacao e as lutas 

dos trabalhadores assalariados da cana, fato que em si mesmo trataria teses consagradas na 

producao academica, entre as quais, a de que esta instituicao dava preferencia exclusiva aos 

atores sociais preteritos do campo (pequenos produtores, posseiros etc.) por causa de sua 

visao ruralista passadista, senao, conservadora e fiindada em ideais de justica destributivista 

de reconstrucao de "pequenas comunidades camponesas", por sua vez, em nome de valores 

ligados a tradicao e ao campo. Tais "comunidades camponesas" dilaceradas pelo avanco do 

capitalismo no campo e sob a acao do Estado, colocavam em risco as suas proprias bases de 

sustentacao: uma massa de fieis transformados em "boias-frias", "sem-terras" ou em 

marginalizados e desenraizados culturalmente (inclusive da religiao catolica) vivendo na 

condicao de moradores de favelas e corticos suburbanos. Disto decorre uma segunda tese: a 

de que a "opcao preferential"1 da Igreja por estes "pobres do campo", explica-se tao somente 

como uma mudanca de tatica para assegurar a sua sobrevivencia institutional associada a 

reproducao da classe dominante. Nesse prisma, a Igreja nao priorizava o assalariado do campo 

na sua luta pela institucionalizacao e vigencia dos direitos trabalhistas nas areas de 
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assalariamento rural, da moderna contratualidade das relacoes de trabalho do campo, porque 

portadora de valores incompativeis com a Modernidade, como o Estado moderno e as 

instituicoes da democracia politica. Alem disto, e quase senso comum, como se pode ver mais 

adiante, na producao cientifica sobre a tematica, a tese de que a Igreja pela sua estrutura 

institucional centralizadora, corporativa, vertical e autoritaria, nao daria espaco, em seu 

interior, as diferencas, aos dissensos e nem a possibilidade de ruptura de seus agentes com as 

suas orientacoes "basistas", "populistas" e "ruralista passadista" senao conservadoras. De 

certa forma, certas analises ao absolutizar o poder coercitivo e integrador da Igreja Catolica, 

terminam reforcando a tese de que nao haveria "espaco" para aqueles que entraram na sua 

acao educativa-pastoral por motivacoes religiosas ou humanitarias, de afastarem-se, no 

processo das lutas e conflitos sociais nos quais se fazem presentes, de seu controle 

institucional e de suas influencias "basistas", "populistas", rural passadistas" etc., ao 

experimentarem um processo de socializacao politica, chegando a se incompatibilizarem com 

a propria hierarquia eclesiastica e seus controles, engajando-se na secularidade das lutas 

politicas e sociais. 

Decorre, dessas assertivas, a primeira hipotese de trabalho relativizadora, senao 

contraria, a tais teses apresentadas, que e a de que a equipe de educacao do SAR, no processo 

da acao educativa junto as massas de trabalhadores rurais, foi se afastando das motivacoes 

religiosas, dos valores e controles institucionais, engajando-se, inclusive, em partidos 

politicos progressistas e de esquerdas e ao mesmo tempo afinando-se com as correntes mais 

avancadas de acao sindical, fato que a levou a romper com a hierarquia catolica, engajando-se 

em outras entidades, dando continuidade a sua militancia politica educativa. Nesta direcao, a 

propria opcao dessa Equipe do SAR, em trabalhar com assalariados rurais e dentro dos 

marcos da institucionalidade pode ser analisada como uma ruptura com visoes e valores 

"ruralistas" e "passadistas", defendidos pela Igreja institucional, sob os quais os assalariados 

rurais seriam vistos como especie de " camponeses sem terra". 

A pertinencia deste trabalho tambem se justifica pelo fato dessa entidade da Igreja ter 

um certo acumulo em termos de educacao politico-sindical e ter decidido atuar com os 

assalariados da cana num dos momentos mais significativos das campanhas salariais; este 

momento inicia-se no final da decada de 80 e anos subseqiientes da decada de 90 quando as 

campanhas salariais e a propria acao sindical em geral sao questionadas quanto a sua eficacia, 

diante do descumprimento, pela classe patronal, dos dissidios e convencoes coletivas de 
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trabalho, associado aos costumeiros mecanismos de opressao dos trabalhadores e de 

desqualificacao de suas liderancas. 

E nesse momento que a FETARN (Federacao dos Trabalhadores da Agricultura do 

Estado do Rio Grande do Norte) e os Sindicatos se ressentem de um trabalho educativo mais 

sistematico, encorajador e mobilizador de suas bases sindicais para reforcar a luta pelo 

cumprimento dos direitos. Alem disso, o modelo contaguiano de Campanhas Salariais se 

tornou objeto de reflexao teorica e de acirradas criticas acessadas pelos dirigentes sindicais 

oposicionistas alinhados com a Central Unica dos Trabalhadores - CUT - e o chamado novo 

sindicalismo rural protagonizado por essa central sindical. A propria estrutura sindical se 

tornou objeto de reflexao e de disputa entre as correntes sindicais. O SAR, claramente afinado 

com o sindicalismo cutista, ja vinha realizando um trabalho educativo e organizativo de 

oposicoes sindicais em coalizao com a direcao do Movimento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais, hegemonicamente afinada com a orientacao politico-sindical da Confederacao 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG. O fato e que este momento da luta 

dos assalariados canavieiros coincide com a crise e reestruturacao produtiva da agroindustria 

sucroalcooleira, implicando em mudancas tecnologicas e novas formas de arregimentacao e 

controle da forca trabalho. Estes fatos, associadas a intransigencia costumeira do patronato 

fragilizavam a acao sindical e as lutas pelo cumprimento dos direitos acordados por ocasiao 

das campanhas salariais. Abre-se uma onda de desemprego associado a arregimentacao de 

trabalhadores em "viveiros" de mao-de-obra farta e barata em outros estados e regioes. De 

forma que, manter o emprego tornou-se para os trabalhadores uma necessidade de 

sobrevivencia entre milhares de desempregados confinados nas "pontas de ruas" das cidades e 

vilarejos canavieiros. Certamente, essas mudancas conjunturais implicaram em perplexidades 

e em impasses para a acao sindical que, por sua vez, envolveram-se em buscas de alternativas 

para alem de diferencas politico-ideologicos entre dirigentes afinados com as diferentes 

correntes sindicais, inclusive, entidades de apoio e assessoria. 

Deste cenario, decorre a importancia de se analisar o significado que teve a acao 

educativa da Igreja, atraves do SAR, com os assalariados da cana em consonancia com as 

demandas concretas sentidas pelos assalariados rurais e os dirigentes das organizacoes 

sindicais. A segunda hipotese e que a presenca efetiva do SAR nas lutas dos canavieiros do 

Rio Grande do Norte, consagrada a partir de seu Programa de Trabalho Trienal 1991-1993, 

ajudou a qualificar as lutas dos assalariados no sentido de dotar as formas de organizacao dos 

trabalhadores e o repertorio social de suas, lutas de novos conteudos, o que, por sua vez, 
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contribuiu para coloca-los em novos patamares de aprendizagem social. Em consonancia com 

esta hipotese, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, provavelmente em seu 

momento mais crucial, ganhou efetivamente uma poderosa aliada, a qual contava com uma 

equipe qualificada de educadores e assessores que constituiam a Equipe do SAR. Ainda, este 

movimento podia contar com uma infra-estrutura material e de apoio logistico as lutas dos 

canavieiros. Relativisando a hipotese de trabalho, se os resultados nao contribuiram 

efetivamente na concretizacao dos direitos enquanto melhoria de condicoes de vida e de 

trabalho, dos trabalhadores rurais, dada a realidade social profundamente adversa, pelo menos 

contribuiu com o Movimento Sindical na incorporacao de novos temas produtores de 

significados para a continuidade das campanhas salariais. A questao do trabalho do menor e 

da mulher, alternativas de geracao de emprego e renda, melhoria das condicoes de saude, 

educacao, moradia e outros fatores relacionados a reproducao social dos canavieiros, entre 

outros temas mobilizadores dos atores sociais sao emblematicos desta assertiva (SAR, 1987, 

1991 e 1992). 

Finalmente, espera-se que a realizacao dessa empreitada reflexiva contribua, nao so 

para preencher lacunas anteriormente apontadas, relativas a produ9ao academica sobre a 

trajetoria e a novidade de cerca de vinte anos de lutas dos assalariados rurais do Rio Grande 

do Norte; tambem, que propicie o resgate da memoria dos processos e resultados dessas lutas, 

e se constitua em subsidios que contribuam para a construcao de novos patamares que 

embasem novas estratcgias de lutas daqueles assalariados rurais e de suas organizacoes 

sindicais. 



CAPITULO I 

Na primeira metade da decada de 80, a tematica sobre a Igreja e sua atuacao na 

organizacao e na luta das classes subalternas do campo foi objeto de reflexao de varios 

estudiosos do mundo academico brasileiro. A interpelacao desses intelectuais sobre a natureza 

e o significado da acao da Igreja Catolica visando influenciar o desenvolvimento das lutas dos 

trabalhadores rurais e na definicao de politicas para o campo tern sido objeto de controversias 

e mal entendidos, ainda nao devidamente elucidados. E representativa deste debate a seguinte 

producao teorica: o livro organizado por Vanilda Paiva, intitulado: "Igreja e questao agraria" 

(1985), o qual apresenta uma radiografia e um balanco das principals questoes relacionadas a 

presenca dessa entidade com o seu peso institucional e politico na mediafao dos conflitos 

sociais do campo, e o Estado, levantando a luta pela reforma agraria entre outras demandas; 

"Corporativismo e coletivizacao no campo: questoes sobre a pratica da "Igreja popular" no 

Brash1", organizado por Neide Esterci (1984), coloca em questao a pratica dessa "Igreja 

popular", sobretudo, com relacao ao seu encorajamento as praticas coletivas de trabalho no 

campo; "Igreja nas bases em tempo de transicao (1974-1985)", organizado por Paulo Krichke 

e Scott Mainwarung (1986), embora analise a presenca da Igreja nos movimentos popuiares 

urbanos evidencia os mesmos problemas e controversias colocados pela producao teorica 

anterior. Em "Caminhada no chao da noite: emancipacao politica e libertacao nos movimentos 
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sociais no campo", Jose de Souza Martins (1989), de certa forma polemiza com essa producao 

teorica ja citada, colocando a acao mediadora das lutas do campo num patamar que transcende 

o enfoque do carater da Igreja Catolica como instituicao religiosa corporativa, hierarquica e 

portadora de uma visao ruralista, senao conservadora. 

Candido Grzybowski (1987), em "Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais 

no campo", analisa essa acao mediadora da Igreja, enfatizando a sua diferenciacao interna, 

relativisando a sua natureza de instituicao que se apresenta de forma unica e coesa pelo seu 

corporativismo, sua hierarquia, sua fe e sua visao ruralista; Use Scherer-Warrem, em "Redes 

de movimentos sociais" (1993), analisa essa acao mediadora da Igreja nao a partir de uma 

visao institucionalista e, portanto, alheia a pratica dos diversos movimentos teologicos, 

pastorais e leigos que essa instituicao comporta, mas, a partir da Teologia da Libertacao 

traduzida numa nova visao da Igreja, da pratica crista e do pensar teologico e a imbricacao de 

seus portadores na realidade social latino-americana, especificamente do campo. Outro 

trabalho de publicacao mais recente faz uma analise critica contundente da acao da Igreja 

Catolica que de certa forma reforca as teses de Vanilda Paiva (1985), ja citada, quanto a visao 

ruralista da Igreja, traduzida nos ideais comunitaristas de organizacao da producao familiar 

sob o signo dos valores de autonomia, espontaneidade e convivencia solidaria. Trata-se da 

contribuicao teorica de Doimo (1995). Apesar de existir uma vasta literatura sobre a pratica 

renovada da Igreja, enfatizando os seus limites, ambigiiidades e contradicoes, a construcao 

deste referential teorico tera como base os autores supra ciiados por serem considerados os 

mais representatives do tema Igreja, questao agraria e lutas sociais do campo, mediante um 

levantamento da literatura existente. Contribuicoes como a de Doimo (1995), serao 

consideradas, por colocarem, a semelhanca da literatura citada sobre a acao da Igreja no 

campo, questoes e problemas quanto a natureza e os limites das praticas educativo-pastoral 

dessa instituicao, embora tratem desta acao junto aos movimentos populares urbanos. 

Retomar essa literatura torna-se pertinente ao se tratar da acao de um servico da Igreja 

Catolica vinculado a Arquidiocese de Natal e no contexto do Rio Grande do Norte, na decada 

de 90. Sobretudo quando essa acao diz respeito a um trabalho educativo relacionado ao 

fortalecimento das lutas dos trabalhadores assalariados da lavoura canavieira desse estado. 

Trata-se de uma acao voltada para o fortalecimento das lutas desses assalariados, visando a 

conquista, afirmacao e ampliacao de direitos trabalhistas e cidadaos, tendo como eixo a 

realizacao de Campanhas Salariais e a subseqiiente luta pelo cumprimento dos contratos 

coletivos de trabalho frente a reacao patronal. Portanto, sao lutas que dizem respeito a 



1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

modernidade da institucionalizacao da contratualidade das relacdes entre capital e trabalho, o 

que relativiza analises que acentuam a preferencia da Igreja por umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao voltada para as 

lutas dos segmentos sociais preteritos do campo sob uma visao passadista e fundada em ideais 

de reconstru9ao de pequenas "comunidades camponesas", por sua vez, em oposi9&o ao 

avan90 do capitalismo, em nome de valores ligados a tradi9&o e ao campo. Tambem contraria 

enfoques analiticos centrados no peso institucional e hierarquico da Igreja, que, como 

institui9ao portadora de um corporativismo totalizador, exerceria um poder coercitivo sobre a 

comunidade de fieis, apresentando-se como uma institui9ao monolitica e de alto poder 

incorporativo, nao apresentando espa90 para as diferen9as e a coexistencia de varias correntes 

teologicas e as praticas religiosas e militantes por estas inspiradas. E como, numa concep9ao 

marxiana, essa institui9ao estivesse imune as lutas de classes que dinamizam o 

desenvolvimento das for9as produtivas do capital e ao mesmo tempo instituem os valores da 

modernidade. E como se os agentes catolicos estivessem imunes as correntes de ideias, de 

opinioes e de ideologias difundidas por diferentes institui9oes e por intelectuais de varias 

estirpes teoricas, incluindo as institui9oes da democracia, como sao os partidos politicos. 

Como se agentes pastorais engajados nas lutas sociais do campo nao pudessem passar por um 

processo de ressocializa9ao politica, alargando seus proprios horizontes politico-ideologicos e 

pudessem operar rupturas com ideais e praticas de inspira9ao religiosa. A trajetoria da equipe 

de agentes e educadores do Servi9o de Assistencia Rural, a exemplo de outros grupos 

organizados da sociedade civil, vinculados ou nao a Igreja, pode ser considerado um caso 

emblematico dc um processo dessa natureza. Engajou-se nas lutas pela democratiza9ao da 

sociedade brasileira a partir de sua a9ao solidaria com os camponeses envolvidos com 

conflitos de terra e posteriormente no apoio as lutas dos assalariados rurais no contexto do 

estado do Rio Grande do Norte. Seus educadores politizaram-se e filiaram-se a partidos 

politicos progressistas e de esquerda, sem, contudo, deixarem de permanecer nesse organismo 

da Igreja Catolica, ate porque o seu peso institucional possibilitava a mobiliza9ao de recursos 

de institui9oes caritativas, de solidariedade e coopera9ao do chamado Primeiro Mundo, para 

viabilizar o seu trabalho de apoio as lutas e conflitos sociais no campo e naquele contexto. 

Apresenta-se dai a hipotese de que as analises que privilegiam as institui96es, uma 

visao sistemica em detrimento de um enfoque compreensivo centrado no ator, embora 

elucidem questoes quanto aos limites da presen9a dos setores progressistas da Igreja no 

campo, como por exemplo, um certo alheamento ou ambigiiidade quanto ao Estado moderno 

e a politica, terminam deixando de lado um rico filao: a a9ao desta institui9ao enquanto 
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processo ensejador da socializacao politica de seus agentes. Esse alheamento ou relacao 

ambigua com o Estado e as instituicSes de democracia politica, ou sua visao anticapitalista 

passadista e fundada em ideais de justica distributiva e de democracia direta, senao numa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U t o p i a comunitarista visando tao somente a sua reproducao institucional, se provavel, nao 

invalida, porem, a assertiva de que determinados grupos organizados que se engajaram nas 

lutas sociais por motivacoes religiosas, nao se afastem delas e ate rompam com a Igreja-

instituicao e se integrem na secularidade dos partidos e de outras instituicoes politico-

democraticas modernas. 

Com base em tais pressupostos, senao constatacSes, e que este trabalhos se propoe a 

dialogar com a producao academica, que como se viu anteriormente, acha-se mais 

representative quanto a tematica que se abracou e que diz respeito ao nosso objeto de estudo: 

a importancia e o significado da acao politica-educativa da equipe de agentes do SAR junto 

aos assalariados do campo, contrariando a visao "ruralista" senao passadista da Igreja Catolica 

e outros atributos que se tornaram senso comum na literatura academica pertinente. Como diz 

Pierre Bourdieu: uma das funcoes do cientista social e tambem aquela de superar esse senso 

comum da producao academica, indagando a partir do proprio contexto no qual foi produzido 

e a partir das inspiracoes politicas-ideologicas de quern a produziu (Bourdieu, ). 

Tome-se como ponto de partida a producao teorica organizada por Paiva e que se 

apresenta como uma contribuicao seminal sobre a questao da acao da Igreja junto aos atores 

sociais do campo apoiando as suas lutas e medianuo as suas demandas por direitos, junto a 

propria face provedora do Estado. Embora essa obra apresente um elenco de estudos 

selecionados, a contribuicao de Vanilda Paiva, tanto na "introducao" como em "A Igreja 

moderna no Brasil" e a mais contundente quanto a natureza institucional da Igreja Catolica e 

os significados das concepcoes que presidem a sua acao junto ao campesinato. 

Paiva (1985) desenvolve as suas argumentacoes em sete teses, alertando que e preciso 

combater tanto uma visao conspirativa quanto uma visao cinica da Igreja. Vejamos: 

1. Na primeira tese, entre outras questoes, admite que a Igreja Universal passou por 

mudancas significativas implicadas pelas exigencias colocadas pelo pos-guerra, 

rompendo cristalizacoes anacronicas e se tornando uma instituicao modema capaz de 

se colocar como importante mediador universal com relacao aos conflitos do mundo 

contemporaneo. Neste prisma, fala em nome dos interesses universais do homem, da 

paz mundial, da justica social, da democracia de base, da vida, da sobrevivencia da 

humanidade e, deste modo, adquire legitimidade moral para interpelar o Estado e seu 
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governo. Em 1961, lanca sua enciclica Mater et Magistra, cujo conteudo e a 

consciencia no mundo moderno. 

2 Em sua segunda tese, a autora fala que esta modernizacao da Igreja e explicitada por 

suas propostas sociais e politicas com base em sua tradicao e rejeita muitos aspectos 

dos sistemas economicos existentes. Os principios orientadores dessas propostas 

dizem respeito tanto a conduta individual quanto das instituicoes e prendem-se a 

justi9a distributive a qual, por sua vez, remete a tradi9§io rural e a produ9ao 

independente do Estado e do grande capital, explicitando elementos ideologicos 

proprios do populismo classico. Em sua enciclica Pacem in Terris, em nome dos 

direitos humanos e da justi9a distributive, a Igreja explicitou a sua incompatibilidade 

com a logica da acumula9§o capitalista, ja que defende uma etica de equidade. Na 

Populorum Progressio, apresenta suas preocupa9oes com o desenvolvimento. Defende 

os paises pobres e reclama a aplica9ao da etica da equidade nas redoes internacionais 

entre os paises ricos e pobres. Assim, em rela9ao ao social e ao economico, a Igreja 

apela para a tradi9ao que remete ao artesanato urbano e ao campo. Seu referential e a 

divisao equitativa dos bens de consumo imediato, a defesa da pequena produ9ao 

independente para o autoconsumo no campo, o artesanato nas cidades, no campo ou na 

pequena cidade interiorana. Trabalha com migrantes visando a conservar seus valores 

e sua religiosidade de forma a impedir o "desenraizamento". Ha uma mitificacao do 

que seja a vida numa cidade grande, ao mesmo tempo uma "fantasia regressiva" em 

rela9ao ao campo e que se apoia em valores ligados a familia e a etica da vizinhan9a. 

A incompatibilidade economica das propostas catolicas com o capitalismo, baseada 

em tais referenciais, caminha ao lado da defesa da "democracia de base", a qual entra 

em choque com os modelos socialistas tradicionais. Para Paiva, a Igreja se coloca ao 

lado dos grupos alternatives contemporaneos, do ecologismo, do "retorno ao 

pequeno", incorpora a ideia de volta ao campo e a organiza9ao de pequenas 

comunidades. Do ponto de vista politico, haveria nas propostas catolicas, 

principalmente com rela9ao a "democracia de base", uma certa secundariza9ao do 

poder politico e da autoridade no nivel macro da sociedade, bem como no sentido da 

hierarquiza9ao das rela9oes de poder. Entretanto, essa institui9ao defende a 

"personaliza9ao" dos individuos contra a "massifica9ao" do "mundo moderno", no 

sentido de protege-los dentro da mais genuina e estrita tradi9§o catolica: a da 

"comunidade" contra a "grande sociedade". Para Paiva, haveria uma identidade entre 
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essas propostas catolicas com a tradicao populista classica no seu filao russo ou norte-

americano: a defesa do pequeno produtor, especialmente o rural e sua valorizacao 

enquanto "povo simples", por sua vez, portador de uma cultura autentica, inclusive 

enquanto religiao, e uma democracia radical e de base. Haveria, ainda, na traducao 

pratica de tais ideais, um certo antiintelectualismo considerado necessario para o exito 

do trabalho de base, ate porque na logica do cristianismo, o intelectualismo 

representaria uma certa "etica nao-fratema". Tal antiintelectualismo se relacionaria 

com o intelectualismo de cupula de forma dialeticamente complicada, senao ambigua, 

mas possivel de articular a estrategia estimuladora do fortalecimento institucional e a 

manutencao da unidade da Igreja. 

3. Paiva, na terceira tese, defende que as transformacoes sofridas pela Igreja no Brasil 

estao vinculadas a conjuntura dos anos 50. A Igreja no Brasil teria sofrido uma especie 

de "aggiornamento precoce" assimilando a doutrina moderna de forma mais veloz que 

outros paises latino-americanos, sobretudo, com bases na existencia de uma 

intelectualidade catolica atualizada com a intelectualidade produzida fora do pais. 

Sobretudo, as ideias trabalhadas pela ala mais progressista europeia. Tais ideias 

atendiam as necessidades das forcas catolicas engajadas nas lutas sociais e politicas 

dos anos 50, atingindo a propria hierarquia catolica que tambem comecou a passar por 

um processo de aggiornamento. Essa evolucao dos anos 50 faz com que a Igreja 

brasileira atravesse a decada de 50 aberta as inovacoes doutrinarias e a orientacao de 

praticas renovadoras. 

4. Na quarta tese, Paiva argumenta que a compatibilidade entre muitos principios da 

Igreja Moderna e do nacional-desenvolvimentismo que dominou a cena brasileira no 

periodo pre-64, como o distributivismo, por exemplo, proporcionou o aprofundamento 

de sua alianca e de sua influencia sobre o Estado, ao mesmo tempo que reorientaram 

as posicoes da hierarquia e a evolucao dos setores laicos e religiosos que "foram ao 

povo" desdobrando e radicalizando aspectos do populismo classico e que tangenciou 

certo anarquismo nos marcos da intencionalidade de construcao de uma "democracia 

de base". 

Paiva defende que apesar dessa instituicao defender posteriormente os direitos 

humanos e democratizacao com firmeza e deteiTninacao, a sua hierarquia nao 

ultrapassou os marcos desse quadro tracado anteriormente. Continua defendendo 

reformas sociais, tendo em vista a justi9a distributiva, entrando em conflito com o 
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regime de 1964, ja que era incompativel com a estreita logica capitalista colocada em 

pratica por aquele regime. Quanto aos leigos, apesar de uma parcela ter-se 

radicalizado ao ponto de chegar ao "maoismo" a grande maioria destes, porem, 

manteve-se fiel a problematica "massificacao versus personalizacao", atendendo ao 

apelo de Joao XXITI, "indo ao povo" atraves de um trabalho educativo-pastoral. Neste 

trabalho, radicalizaram o endeusamento do "povo simples" e o seu saber, 

particularmente caso do campesinato. 

Para Paiva, em sua quinta tese, existiria na interconexao entre os setores da Igreja que 

"foram ao povo" e o conjunto da hierarquia em termos de evolucao ideologica, apenas 

uma aparencia contraditoria entre a evolucao ideologica e dos setores da Igreja que 

"foram ao povo" e a de sua hierarquia, ja que uma Igreja Moderna suporia que se 

tivesse uma esquerda catolica forte, ou seja, uma "Igreja Popular" que na sua "ida ao 

povo" veio propiciar mudancas na pratica de seus membros; mudancas essas que se 

apresentaram como condicao, nesse final de seculo, para o exito de sua estrategia de 

influencia e fortalecimento da Igreja institucional. Afinal, a consciencia dos interesses 

da instituicao e bastante forte entre a hierarquia eclesiastica para acionar mecanismos 

capazes de manter em seu controle grupos radicals, dissensos, mudangas e amea9as a 

unidade da instituigao. No caso brasileiro, conforme sugere a autora, a radicalizagao 

dos setores catolicos de esquerda nao criou grandes problemas para a hierarquia; 

primeiro porque tal radicalizagao se manteve nos marcos da vida cotidiana e da 

relagao face a face entre agentes e o "povo simples", o que sugere que o trabalho 

educativo nao ultrapassou os limites do senso comum; e segundo, porque a a9ao da 

base esteve controlada por religiosos nao fugindo aos mecanismos de controle 

relacionados ao consenso e a aceitagao da autoridade eclesiastica. 

Com relagao a politica, em sua sexta tese, Paiva descreve que a incompatibilidade da 

Igreja com o regime militar foi uma condigao para a sua integragao na frente de 

oposigoes e para a alian9a com a intelectualidade, desaguando na ampliagao de sua 

influencia no conjunto da sociedade e para a implanta9ao e consolida9ao de sua face 

moderna no pais. Essa incompatibilidade da Igreja com o regime, teria levado essa 

Igreja a se envolver com as lutas sociais, principalmente no campo, atraves do 

repertorio da agao direta. Esse envoivimento esteve marcado por aliangas com grupos 

politicos, atraves das quais ela somou suas forgas a um consideravel contingente de 
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pessoal qualificado, que por sua vez, se integrou a um vasto trabalho politico 

pedagogico, associado ao seu trabalho pastoral. 

7. Finalmente, na setima tese, Paiva apresenta os limites dessa orientacao da Igreja e que 

seriam ditados pela tradicao e sua logica institucional. Fala da "retracao" romana, a 

qual coincide com a abertura politica no Brasil com impactos no estreitamento das 

aliancas da Igreja tanto no piano politico como intelecrual. Essa "retracao" inforrnaria 

o fortalecimento de uma nova direita no interior da Igreja. A acao de sua ala esquerda 

ja nao seria condicao para sua modernizacao. A propria "ida ao povo" dotou a Igreja 

de uma vanguarda de extragao popular muito mais controlavel e sensivel a autoridade 

que a tradicional vanguarda das classes medias. O espaco do dissenso e reduzido e a 

sobrevivencia da "Igreja Popular" passou a depender de seu enquadramento a nova 

conjuntura eclesial neoconservadora em nome da unidade da instituicao. A "retracao" 

da Igreja e o conseqiiente estreitamento do seu arco de alianca e espaco de dissenso 

aliado a conjuntura politica de consolidacao da democracia no Brasil, favoreceria a 

independentizacao de grupos e forcas que ate entao se abrigaram sobre a Igreja 

guarda-chuva. 

Esse prognostico de Paiva foi o que realmente aconteceu no pais: a Igreja das CEB's 

(Comunidades Eclesiais de Bases) transformou-se numa especie de movimento de resistencia 

no interior da instituicao. Em muitas dioceses, as CEB's transformaram-se em grupos 

desengajados de lutas sociais, realizando cultos e reflexoes apenas de cunho religioso. Em 

muitas dioceses, as CEB's nao sao mais prioridade nos pianos diocesanos de acao pastoral. 

Bispos progressistas se aposentaram, outros foram transferidos para dioceses longinquas e 

inexpressivas e sob a egide desse neoconservadorismo catolico, acomodando-se a um 

aggiornamento compativel com a hegemonia neoliberal, o qual no Brasil, entre outras coisas, 

tern filantropizado a questao social em compatibilidade com a rede de assistencia social 

catolica. Os grupos e forcas que se albergaram na Igreja guarda-chuva se autonomizaram, 

organizaram-se num novo associativa smo traduzido nas ONG's (Organizacoes Nao-

Governamentais) e outros formatos, ampliando o espectro organizativo da sociedade civil. As 

proprias entidades chamadas de apoio e organizacao popular ligadas a Igreja tornaram-se 

entidades civis e laicas; algumas, inclusive, com o apoio de alguns bispos progressistas, com o 

proposito de garantir a continuidade do trabalho politico-educativo com as classes subalternas 

da cidade e do campo. Muitas dessas entidades, porem, se independentizaram da Igreja, bem 

antes dessas mudancas eclesiais, exatamente por influencia de grupos e personagens politicos 
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de esquerda que faziam parte daquele arco de alianca com a intelectualidade. Mas, e 

questionavel dizer que so uma pequena parcela dos agentes desse trabalho "educativo-

pastoraF' tenha se socializado politicamente, ultrapassando os limites de valores e praticas 

expressos porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U t o p i a s e ideologias de justica social distributiva, de "democracia de base", 

"populistas", "comunitaristas" e outras que remetem a defesa de um autentico saber e cultura 

popular, a nao ser que se delimite a analise a estritos limites conjunturais. 

Um exemplo que reforca a esta argumentacao pode ser expresso pela propria ruptura 

de grupos organizados e de personagens de esquerda, os quais no momento em que a autora 

analisa, romperam com a Igreja, como e o caso da Comissao Pastoral da Terra (organismo 

ligado a CNBB), constituindo e consolidando o Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem-

Terra - MST. Evidentemente que a pedagogia das pastorais populares da Igreja teve um 

grande sucesso no meio rural ao respeitar o modo de raciocinar do campones, a sua visao de 

mundo, e a sua forma de se expressar; valorizando a sua linguagem, as suas cancoes, a sua 

arte poetica, a sua religiosidade, em suma, a sua cultura; pedagogia essa que esta no proprio 

MST. Se isto guarda alguma identidade com o popuiismo classico, com praticas "basistas" ou 

"comunitaristas", isso nao autoriza dizer que seus agentes nao possam se politizar e romper 

com seus limites e a propria coersao e controle impostos por uma instituicao corporativista e 

alheia ambiguamente as instituicoes da politica e da democracia moderna. Nesta direcao, faz 

sentido colocar-se que o MST e um movimento essencialmente politico, com perfil ideologico 

e tributario de tres vertentes: do trabalho pastoral de conscientizacao e animacao dos 

camponeses realizado pela Igreja Catolica atraves da CPT e pela Igreja Luterana "no Sul do 

pais"; da vertente formada por liderancas do sindicalismo combativo, e das oposicoes 

sindicais e que perceberam que a forma da organizacao sindical, vertical, municipalista, 

extremamente formal e burocratizada, era um entrave ao avanco da luta pela terra. A terceira 

vertente foi a dos lutadores sociais que labutavam em diferentes organismos, e que viam na 

busca pela reforma agraria uma forma de luta contra a ditadura militar e pela democratizacao 

do pais (Stedile, 1997). 

Por outro lado, ja o repertorio da "acao direta", que informa o acessamento das 

demandas populares ao Estado sem a mediacao das instituicSes da democracia politica, nao 

tern sido uma pratica social limitada as fronteiras de nenhuma instituicao, muito menos da 

Igreja Catolica. A "acao direta" faz parte da tradicao dos movimentos emancipatorios das 

classes trabalhadoras, certamente pela falta de outros mecanismos de mediacao politica. No 

contexto do Brasil, a incapacidade dos partidos politicos de representar e mediar os interesses 
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da classe trabalhadora antes e depois da Nova Republica, o repertorio das acoes diretas e atos 

de desobediencia civil foram os meios utilizados pelos movimentos sociais agrarios para 

expressar o seu descontentamento com a opressao e a exploracao e lutar pela canalizacao de 

suas demandas sociais traduzidas em direitos de cidadania civil, social e politica. Certamente 

a acao direta guarda certa ambiguidade, ja que o movimento chamado MST, ao mesmo tempo 

que pressiona o Estado com a ocupacao de terra e predios publicos, obstrui rodovias, promove zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

manifesta96es publicas e caminhadas etc.; nao tern deixado de lutar pelas vias institucionais, 

inclusive, elegendo parlamentares e promovendo determinadas aliangas com representantes 

politicos sensibilizados com as suas lutas e suas demandas. Essa ambiguidade do termo acao 

direta, tambem pode ser revelada pelo uso que faz dela Ortega y Gasset (1987), de perfil 

bastante conservador. Este autor associa-se ao pensamento de longa tradi9ao, possivelmente 

desde Platao, que afirma que um dos maiores perigos para a democracia e a interven9ao 

politica da "massa dos descontentes" que redunda em "movimentos populares extremistas", 

"quando se sabe que os extremismos que a golpearam mais duramente nunca vieram dos 

movimentos populares, mas das oligarquias poderosas convencidas de que nao obteriam seus 

fins por meios democraticos" (Chaui, 1988:16). 

A agao direta dos movimentos sociais agrarios e uma resposta a propria prepotencia e 

incompetencia do Estado brasileiro, bem como, a impunidade das arbitrariedades daqueles 

que tern dinheiro e poder e que submetem os trabalhadores rurais a uma enorme violencia que 

pode ser exemplificada pelas longas listas de trabalhadores assassinados; pela expulsao da 

terra de milhares de camponeses sob o olhar de desprezo de governantes e parlamentares e 

sob a omissao de uma justiga morosa e conservadora. Como diz Jose de Souza Martins 

(1989:12): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o campo jd nao 4 mais o mesmo. No Araguaia, em Golds, no Nordeste, no 

Sul, poetas populares cantam uma nova canqao — a que proclama a dignidade 

dos pobres e dos que trabalham, a que ironiza o inimigo possuido pela vontade 

de Iucro Himitado do capital e a que faz, assim, na propria acao, a critica das 

classes e do Estado que, pelo ganho momentdneo, decidiram, pela violencia, 

transformar o pais em imensa pastagem e o povo brasileiro num imenso 

rebanho. Tenho visto populacdes de diferentes regioes do Brasil que, no meio do 

fogo e da luta e, ate, diante do sangue derramado, demonstram uma 

inacreditdvel capacidade de suscitar poetas e poesia (muitas das quais, alias, 

resgatadas e publicadas), menestreis e cancoes de um insuperdvel lirismo e de 

uma imensa forgo. Pode-se entender porque a cultura popular deste pais 

constitui um arquivo multicolorido, retalhos da historia do povo, de cancoes que 

celebrant o amor e a festa e, freqiientemente, dissimulam a guerra e o luto. 
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Memoria de um povo que, ao contrdrio da pequena-burguesia intelectualizada, 

nao separa a festa e a luta, porque sent a festa nao tern sentido. A cangao e a 

poesia prefiguram a apoteose do ser em relagdo ao ter". 

Embora se trate aqui da acao da Igreja num contexto particular, trabalho como o de 

Carvalho (1985) e de intercsse pelas suas conclusoes, ja que converge com a analise de Paiva 

(1985). Este autor analisa a acao da Igreja com a questao agraria sob a perspectiva de 

apreender a dinamica que a faz presente na conjuntura de 1954-1964. Sublinha ele que este 

foi o ultimo periodo do populismo e do nacional-desenvolvimentismo e que foi marcado por 

transformacoes no campo e por um projeto de estruturacao de uma sociedade industrial. A 

hipotese e a de que essa instituicao se viu obrigada a reformular a sua atuacao, sobretudo no 

meio rural. 

Segundo Carvalho, a ideia forca dominante nos pronunciamentos religiosos e a 

concepcao do meio rural como comunidade no sentido antropologico tradicional. Nesta 

direcao, para a Igreja, as ideias que buscam compreender a realidade rural por outros 

parametros sao consideradas por ela como estranhas, e que vein do meio urbano. Existiria, 

para esse autor, a sedimentacao de uma perspectiva dualista e polarizadora. Dualista porque 

desintegra o setor rural da estrutura social da sociedade. Por isso, essa instituicao ao condenar 

o estado de miseria e atraso no campo, nao faz uma relacao com a estrutura fundiaria nem 

com o modelo do pais. Nao apreendendo, portanto, a composicao social diferenciada e os 

interesses divergentes que podem ser vistos como resultados da forma como se estruturou 

historicamente o acesso a terra e aos meios de producao. Polarizadora por opor a cidade ao 

campo, percebendo-os como elementos separados. Essa visao criaria na Igreja a necessidade 

de resguardar a comunidade rural de transformacoes virulentas e que possam escapar de seu 

controle. Esse julgar da Igreja encontraria, nas palavras de Carvalho, um dos elementos de 

justificacao e legitimacao para um novo agir organizando os trabalhadores rurais em 

sindicatos e assumindo a bandeira da mudanca, especialmente a da reforma agraria. Nessa 

perspectiva, o discurso que orienta a sua acao e caracterizado pelos seguintes pontos comuns: 

o meio rural como "comunidade", a negacao da luta de classe e o papel da instituicao no 

processo de mudanca social. 

Nao ha duvida de que esse discurso caracteriza-se por um transformismo que e ao 

mesmo tempo conservador e modernizante. E verdade que a Igreja naquela conjuntura 

combateu radicalmente o "comunismo", combateu as Ligas Camponesas e a acao dos partidos 

de esquerda no meio rural e urbano. Entretanto, isso nao significa dizer que muitos dos seus 



20 

agentes, principalmente os leigos, nao se tenham politizado e se orientado numa outra 

perspectiva politico-ideologica, como e o caso da Juventude Universitaria Catolica - JUC -

da qual saiu grande parcela de seus quadros para construir a Acao Popular - AP. Essa 

organizacao produziu uma dissidencia composta pela maioria de seus militantes dando origem 

a APML (Acao Popular Marxista Leninista). Quanto a visao do campo como comunidade em 

contraposicao a cidade como locus do mal, da contestacao, da desagregacao e da turbulencia, 

de fato o seu conteudo esta premiado de conservadorismo. No entanto, se essa visao e 

he gemonica na Igreja, ela nao esta imune a resignificacoes por determinados grupos de 

ativistas dissidentes ou nao dessa instituicao. Por outro lado, nocoes como "comunidade", 

"reforma agraria", "sindicalismo", foram sempre elementos de disputa politica-ideologica, 

podendo ganhar sentidos diferentes em diferentes contextos historicos. 

Jose de Souza Martins (1984:7-12), no periodo sentido, mostra como nos piores anos 

de repressao policial militar e privado P6s-1964, a luta popular no campo cresceu e 

expressou-se atraves das organizacoes sindicais e da Igreja. Estas entidades foram as unicas 

que puderam manter e desenvolver atividades de organizacao e mobilizacao dos trabalhadores 

rurais, mesmo assim, sob violenta repressao. Naquele periodo, a luta daqueles trabalhadores 

rurais expressava-se como uma luta pela liberdade e pelos direitos. Nessa luta, o resgate das 

concepcoes comunitarias de vida e de trabalho foi necessario para enfrentar as adversidades 

relativas a propria reproducao social de populacSes subalternas do campo. 

Martins pontua que concepcoes comunitarias dc vida adquircm um sentido aniplo 

nessa situacao, sendo no minimo inadequado buscar as suas raizes na tradicao romantica e 

conservadora do seculo XEX europeu como fazem alguns interpretes que invocam o 

objetivismo positivista como sendo a perspectiva cientifica adequada para avaliar e 

reconstituir realidades e situacoes sociais de que as rocas comunitarias, mutiroes e outras 

formas de organizacSes comunitarias sao componentes fundamentals. Alem disso, conforme o 

autor, tal postura "cientifica" tende a eliminar arbitrariamente elos e mediacoes sociais 

permeadores de um enorme periodo historico de tensoes e contradicoes que vai da segunda 

metade de seculo XIX a segunda metade do seculo XX. Advoga que nesse periodo de um 

seculo, o contexto politico real e historico da palavra "comunidade" teria sido completamente 

subvertido pelo proprio desenvolvimento do capitalismo. Advoga, ainda, que o 

conservadorismo estaria num positivismo disfarcado o qual atribui a essas formas de 

organizacSes comunitarias, conteudos de um pensamento conservador, romantico e 

anticapitalista, e nao na roca comunitaria (idem, ibidem, pag.10). 
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Segundo Martins, dessa postura decorrem algumas dificuldades de entender fatos 

como o que ocorreu em 1980: o episcopado brasileiro, reunido em Itaici, aprovou o 

documento "Igreja e problema de terra", atraves do qual apoiava as diferentes formas grupais 

e comunitarias que diversos segmentos da populacao rural estavam pondo em pratica. As 

reacoes de certos setores academicos e de grupos politicos-ideologicos de identidade definida, 

passaram a realizar uma critica contundente do que lhes parecia um absurdo e a marca 

indiscutivel do conservadorismo da Igreja. Na verdade, conforme o autor, a Igreja anunciava e 

reconhecia a legitimidade de forcas de organizacSes indigenas, de um lado, e grileiros e 

latifundiarios, de outro. Tal leitura positivista daquele documento, nas palavras de Martins, 

acabou colocando uma analise de direita em muitas bocas "de esquerda". Assim, conforme 

Martins: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esse fato teve dolorosos desfechos nas coincidencias de interpretagdo entre os 

escritos desses grupos e as manifesiagoes dos porta-vozes da ditadura militar e 

dos grupos empresariais mais reaciondrios do pais. Num caso extremo, um 

desses autores foi procurado e pessoalmente elogiado por um reconhecido grupo 

de extrema direita. Havia censurado e questionado a concepgdo comunitdria que 

permeia o referido documento da Igreja, em artigo de jornal de grande 

circulagdo, e defendido, como muiios alias, o cardter economicamente 

"progressista" da expropriagao capitalista no campo", (idem, ibidem, p. 10). 

Entre outras coisas, diz o autor que as formas comunitarias de producao, de trabalho, 

de vida, na dimensao do enfrentamento politico, nao foram nem inventadas nem 

desenvolvidas pela Igreja. Eias nasceram nos anos 50, sob a orientacao do Partido Comunista. 

Nessa epoca, conforme as linhas definidas no Manifesto de agosto de 1950 e as deiiberacSes 

do Congresso do partido de 1954, a politica agraria desse partido era a politica dos territories 

liberados. E exemplo dessa pratica politica a Revolta de Trombas e Formoso, em Goias 

(1950-1964). Nessa experiencia, os militantes daquele partido: 

"consagraram o mutirdo, na forma de trabalho comunitdrio sistemdtico, 

juntamente com outras formas de organizagao coletiva, como meio politico de 

garantir a subsistencia dos camponeses e isso com aprovagdo oficial do Partido. 

Muitas das experiencias que hoje sao encontradas em varias regides do norte do 

pais sao direta ou indiretamente inspiradas na experiencia pioneira de Trombas, 

filhas da diaspora resultante da repressao que ali se abateu " (idem, ibidem, pdg 

11). 
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Outro autor cuja contribuicao faz parte da coletanea organizada por Paiva (1985) e 

Moacir Palmeira. Ele nao esta preocupado especificamente com a a9ao da Igreja no campo, 

no sentido de elucidar a natureza e os interesses institucionais presumivelmente em jogo nessa 

a9ao. Palmeira reconstitui historicamente as lutas dos trabalhadores rurais do periodo Pre-64 

ate o initio da decada de 80. Mostra como o sindicalismo rural vai brotar sobre uma oposi9ao 

esquerda/Igreja. Ja e sabido o peso que teve o "sindicalismo cristao" no nascedouro do 

movimento dos trabalhadores rurais brasileiros, mesmo que se diga que no seu interior, o 

sindicalismo animado por orgaos ligados a Igreja nao era majoritario e nem correspondia aos 

sindicatos com maior atua9§o politica (Palmeira, 1984: 45). Casos como o do Rio Grande do 

Norte, entretanto, parecem contrariar esta afirma9ao do autor. Existe uma literatura que 

comprova uma expressividade do chamado "sindicalismo cristao", no movimento sindical dos 

trabalhadores rurais, mesmo apos o Golpe Militar de 64 (Cruz, 1982; Calazans, 1969). 

Autores como Lima (2000), mostram que no Nordeste, nas decadas de 60 e 70, 

embora a Igreja tenha recuado, havia um certo conflito ou disputa entre seus agentes, atuando 

nas comunidades rurais, e os sindicatos. Este fato comprova uma certa ruptura com os ideais 

de um sindicalismo cristao do periodo Pre-64, operada pelos dirigentes sindicais que 

continuaram articuiando o movimento dos trabalhadores rurais. A a9§o destes dirigentes teve 

o papel de fortalecer e ampliar o movimento sindical ao ponto de no final da decada de 70 

terem construido a maior, senao a mais importante central de trabalhadores brasileiros. E 

nessa dire9ao que Moacir Palmeira da a sua contribui9ao. Segundo esse autor, o MSTR 

conseguiu se implantar nacionalmente e criar quadros proprios, apesar da repressao que se 

abateu sobre ele. Assim, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a necessidade de, por assim dizer, improvisar em materia de politica, sem poder 

se valer da experiencia dos partidos de esquerda banidos da cena politica, e com 

os setores mais combativos da Igreja numa especie de recesso politico ate 

meados da decada de 70, fez com que o MSTR desenvolvesse um sentido de 

autonomia politica muito acentuado que, embora externamente, em alguns 

momentos, gerasse a imagem de um certo isolamento, internamente iria dar a 

CONTAG credito para pro mover a unificagao (e ate mesmo uma certa 

homogeneizacdo) de vdrios setores do movimento, dos mais atuantes aos nuiis 

conservadores, que a historiapassada tendia a dividir" (Palmeira, 1985:47-48). 

O fato e que, reivindicando a autonomia com rela9§o a Igreja, ao Estado e aos partidos 

politicos, o MSTR sob a dire9§o da CONTAG atravessa as ultimas tres decadas disputando a 
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representacao dos trabalhadores rurais com organismos estatais, com setores organizados da 

Igreja progressista ou conservadores e com os proprios grupos de esquerda. 

Martins (1985), em "A acao da Igreja face a politica agraria do Estado", analisa um 

novo periodo de mudancas nessa instituicao tendo como centro o problema da terra e a 

questao indigena que a coloca em conflito agudo com o Estado brasileiro. Interessa-nos, no 

dialogo com esse autor, mostrar que essa instituicao vai apoiar as lutas dos "pobres do 

campo" defendendo valores, a semelhanca do periodo pre-64, que sao basicos de sua doutrina 

e que tem como centro a ideia de integridade da pessoa e do social. Mas, a importancia do 

dialogo com esse autor se justifica nao somente, pelo fato de defendermos a hipotese de que 

seus militantes engajados nas lutas sociais podem romper com esses valores e com os limites 

impostos por esta instituicao sobre seus membros, mas tambem, pelo fato de que a instituicao 

em si tambem muda, seja resignificando esses valores, mudando determinadas concepcoes, 

como a da propriedade, redefinindo a sua relacao com o Estado e com as classes dominantes, 

ou mudando uma determinada postura que padece de um certo alheamento a politica e ao 

Estado Moderno. 

Para Martins, ate 1968, mais ou menos, a posicao da Igreja parece ter sido uma 

posicao de expectativa na aplicacao do Estatuto da Terra. A partir de 1973, a sua posicao 

muda. Sobretudo, entre 1968 e 1973, a prisao de bispos, padres e agentes de pastoral, era 

indicativo de que estava havendo conflitos muito serios em torno da questao da terra e que 

envolvia as suas bases a distancia das proprias instituicoes centrais dessa Igreja. Em 1973, ha 

uma mudanca da politica agraria do governo. Ha uma desativacao da politica de colonizacao. 

0 governo adota uma politica de empresariamento da agricultura, de incentivos, de 

proliferacao de empresas rurais. Portanto, e implantada uma politica de governo favoravel a 

grande empresa capitalista no campo e a expropriacao das populacoes rurais. Ha um 

recrudecimento dos conflitos sociais no campo que acabaram envolvendo a Igreja. Assim, 

para Martins, o problema da terra sobe de importancia a partir de duas questoes mutuamente 

implicadas: o problema da terra agudiza o confronto da Igreja com o Estado e o conflito da 

Igreja e o Estado agudiza o problema da terra, (Martins, 1985:119). Naquele ano de 1973, os 

bispos do Nordeste produziram o documento "Ouvi os clamores do meu povo" e os bispos das 

dioceses de Goias, Mato Grosso e de outros estados que faziam parte da confiituosa regiao da 

Bacia do Araguaia-Tocantins lancaram o documento "O grito das Igrejas". Ambos acoihidos 

pela CNBB provocaram um certo impacto nos setores governamentais e na opiniao publica, 

apesar do cerceamento e censura vigilante dos governos militares a imprensa e aos meios de 
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comunicacao em geral. Os documentos mostraram um estado de insatisfacao com a situacao e 

ao mesmo tempo diagnosticaram o problema social do campo. A Igreja avancou na discussao 

da questao, em conflito com o Estado. Esse fato e atestado por outros documentos produzidos 

na epoca, preocupados sobretudo com a pauperizacao que comeca a aparecer no campo em 

tempo de "milagre brasileiro". Assim, enquanto tal milagre acontece, a Igreja denuncia as 

suas conseqiiencias: "um processo de pauperizacao absoluta, que culrnina com a 

expropriacao, com a expulsao, com o desemprego, o subemprego, a marginalizacao, etc" 

(idem, ibidem, pag. 119). 

Certamente, desse diagnostico de pobreza, expropna9ao e violencia no campo surgem 

varios codigos de linguagem ou expressoes densas de significados sociais que anunciam um 

novo discurso para uma nova pratica, tal como a expressao "pobres do campo". Nesta 

direcao,a Igreja come9a a trabalhar o problema da terra nao na perspective da acumula9ao 

como e tratado por partidos politicos de esquerda, mas, na perspective da distribui9ao. Essa 

divisao distributive, pontua Martins, e o que vai marcar toda a posi9ao da Igreja ate hoje. 

Nesse momento, a ideia de distribui9ao esta associada a ideia do pobre e da pobreza como 

conseqiiencia da expropria9ao. Pobreza, portanto, abarca uma amplitude e um conteudo para 

alem da interpreta9ao corrente das palavTas pobre e pobreza. Segundo Martins, a Igreja 

aparece, nesse momento, preocupada com os direitos das pessoas, com o fato de que existem 

direitos consagrados na lei e que nao sao respeitados na pratica. A questao dos direitos 

aparece em todas as discussoes, nao mais se tratando dc uma prega9ao abstrata "dos direitos 

do homem", mas, de uma iuta para por em pratica os direitos das pessoas consagrados na lei, 

incluindo o direito a terra para milhares de camponeses, posseiros e outros grupos sociais do 

campo, em confronto com o Estado, com o latifundio e com as grandes empresas 

latifundiarias. A grande mudan9a da Igreja, como se percebe, foi aquela com rela9ao a 

propriedade. Sabe-se que a Igreja era uma intransigente defensora da propriedade, da 

intocabilidade da propriedade. No entanto, conforme Jose de Souza Martins, ja em 1963, num 

documento pastoral da CNBB, essa institui9ao admite que nao era tao mal que houvesse 

desapropriamentos territorials, inclusive pagos pela via de titulos da divida publica. Esse zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

avan90 coincidia com a posi9ao do grupo do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais - IPES -

que estava preparando o Estatuto da Terra. Essa lei agraria vai conter um ponto fundamental: 

"a possibilidade da desapropria9ao de terras por interesse social mediante pagamentos em 

titulos da divida, que viriam a ser titulos da divida agraria" (idem, ibidem, pag. 112). 
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A nocao de propriedade que a Igreja estava defendendo nao era a mesma que o Estado 

defendia.. 0 Estado fazia a defesa da propriedade capitalista, expropriativa, causadora do 

desenraizamento das populacoes rurais, estabelecendo nao so a miseria economica, mas 

tambem miseria a moral e social. Com isso, nas palavras de Martins, a Igreja comeca a 

denunciar um processo de desumanizacao do homem. Esse humanismo catolico arma a Igreja 

da critica ao economicismo da politica economica do governo tanto no sentido de uma certa 

concepcao de lucro quanto de racionalizacao economica; uma concepcao de razao presente na 

politica do Estado que entra em conflito com a ideia de pessoa, de liberdade, de integridade da 

pessoa e do social e que configuram aspectos basicos de sua doutrina social. Apos 1983, a 

politica agraria do governo apareceria na perspectiva da Igreja, como pratica da brutalidade, 

ao desrespeitar e destruir a pessoa nao so enquanto sujeito individual e no sentido burgues da 

palavra, mas a pessoa como ser social, como realidade social. Na critica que a Igreja faz ao 

governo, ha a condenacao e questionamento da concentracao da propriedade, posta em pratica 

pelo Estado, e suas conseqiiencias para as populates pobres, (idem, ibidem, pag. 120). 

Entretanto, antes da agudizacao das tensoes entre a Igreja e o Estado, haveria, para Martins, 

uma certa indefinicao dessa instituicao quanto a clareza de sua oposicao a esse Estado. Havia 

referencias a possibilidade de conversao da burocracia do Estado, fato que vai ser contrariado 

por ele o qual, tenta desativar a sua forca politica no campo. Em face disto, aconteceria um 

fato de capital importancia: se o Golpe Militar de 1964, fora feito, entre outras coisas, para 

tirar as populacSes rurais das maos das esquerdas, anos depois, com a intensificacao das 

politicas agrarias e economicas do Estado, saem as esquerdas e entra a Igreja. So que esta 

entrada, para Martins, ocorre de uma vez, entra em muitas regioes, inclusive naquelas em que 

os bispos nao tinham uma identificacao especial com as posicoes no interior das estruturas 

eclesiais chamadas de progressistas. A partir dai, a Igreja passa a ocupar esse lugar 

mobilizando as populacoes marginalizadas nao so do campo, tambem das cidades. A sua 

pratica e informada pelos termos "organizacao" e "organizar", embora diga que nao e um 

partido politico. De fato, a Igreja assume o papel de um partido politico, no sentido 

gramsciano. Assim, como uma especie de intelectual coletivo, a Igreja atua no sentido da 

reforma moral e intelectual da sociedade, ocupando o vazio deixado no campo pelos partidos 

de esquerda (idem, ibidem, 121). 

Em apoio a essa questao, Martins cita o famoso discurso do general Golbery do Couto 

e Silva na Escola Superior de Guerra sobre a abertura politica. Esse general dizia que a 

abertura era necessaria para fazer com que certos grupos, entre eles a Igreja, deixassem de 
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funcionar como partidos politicos. Tratava-se de desativar a funcao politica e partidaria que a 

Igreja acabou desempenhando, sobretudo no campo. Assim, para Martins, mesmo que a Igreja 

nao funcionasse como partido, ela criava os canais, as condicoes, oferecia uma base de apoio 

para que as populacoes pobres do campo se organizassem. E e sabido, o quanto esse apoio foi 

importante para permitir a mobilizacao sindical e partidaria dos trabalhadores rurais. Na 

verdade, o Estado tentava, a todo custo, desativar as mediacSes sociais e politicas que faziam 

da questao agraria e das lutas dos trabalhadores do campo, uma questao politica propriamente 

dita. Estava acontecendo um processo de militarizacao da questao agraria no Brasil, nao so 

com a criacao dos grupos executivos de terra, mas tambem com a criacao do Ministerio dos 

Assuntos Fundiarios, dirigido por um general que era, ao mesmo tempo, secretario do 

Conselho de Seguranca National. Acentua Martins que naquela epoca ja havia tres 

instituicoes de ambito nacional, controladas diretamente pelo poder central e manipuladas 

pelos militares, e ja enraizadas no campo. Tratavam-se da Acao Civico-Social (ACISO), 

encravada no campo e ligada diretamente ao exercito; da Operacao Rondon, a qual de 

operacao tornou-se uma instituicao de intervencao no campo controlada pelos militares 

atraves do Ministerio do Interior; e do MOBRAL, o qual associado a questao da 

militarizacao1 da questao agraria, se transformou em "acao comunitaria" tentando estabelecer 

um complicado processo de criacao de comunidades estatais de bases no campo, certamente 

em oposicao as Comunidades Eclesiais de Base. 

Esses dados sobre a funcao politico-partidaria da Igreja sao retomados em outra obra 

por Martins. Ele vai confirmar essa posicao em "A questao agraria brasileira e o papel do 

MST' (1997:11), quando faz uma critica contundente a uma esquerda que abandonou o 

campo e, sob uma visao dogmatica e fundamentalista do marxismo, ve o desenraizamento do 

trabalhador rural como algo progressista porque cria o operario e abre caminho para 

transformar o campones em cidadao; nao ve que tais processos produzem excedentes 

populacionais e cria uma miseria proflmdamente desumanizadora, que nao politiza e nem 

anima qualquer possibilidade de uma revolucao social. Esse desenraizamento, antes, freia 

qualquer possibilidade de mudancas sociais mais profundas. Nao cria um cidadao (Martins, 

1985:120). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Ver Martins, Jose de Souza. A militarizacao da questao agraria no Brasil. Petropoles: Ed. Vozes, 1984. 
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Noutro texto de 19892, Martins continua falando que a Igreja assumiu uma tarefa 

historica que pelas razoes colocadas anteriormente, os partidos politicos nao conseguiram 

compreender: a de mediar a inovacao cultural, as novas formas de consciencia resultantes da 

ruptura das velhas relacSes de dominacao e exploracao. No pensamento deste autor, uma nova 

cultura dos pobres do campo nascia, no espaco produzido pelo rompimento dos vinculos de 

dependencia, libertando o trabalhador, por sua vez, libertando o trabalho, e revelando o 

significado da propriedade. Esta nova cultura estaria centrada no trabalho e suas dificuldades 

e nao na propriedade, concentrava-se na liberdade de quern trabalha e na condenacao do 

cativeiro, na concepcao de direitos produzida pelo trabalho. Assim, para Martins, com a crise 

das relacSes de dependencia dos camponeses ao senhor e fazendeiro todo-poderoso, haveria 

uma restituicao do trabalho a quern trabalha. Certamente uma ficcao que se mantem pela 

marginalizacao e exclusao dos expulsos e despejados. Haveria uma condenacao da 

propriedade da terra, que excedia as necessidades de quern a tinha, por sua vez, impondo a 

privacao de trabalho aos que dela dependessem para trabalhar. Privacao, portanto, aparece 

como privacao de direito a vida. Se a privacao produz a pobreza, esta nao e mais vista como 

uma especie de castigo ou punicao conforme a tradicao camponesa. 

Nessa nova cultura, a descoberta do real sentido da propriedade da terra num contexto 

de lutas sociais, estaria impregnada de avaliacSes morais. Assim, na expressao de Martins: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... se o proprietario faz da propriedade instrumento da propriedade, se para o 

pecado nao ha remedio, se para punigao nao ha perddo, esse principio esta 

rompido: e a desordem. A desordem desata forgas novas, novos principios 

reguladores da vida e das relagoes sociais, novas concepgoes, novas relagoes, 

nova maneira de ver e conceber as coisas e ate novas esperangas. Os 

julgamentos morais que acompanham a redefinigdo da propriedade e a luta pela 

terra, carregados de condenagoes, sao a base da legitimidade que os 

trabalhadores opoem a legalidade que sustenta a propriedade. Sao tambem a 

base das novas formas de viver e lutar, dos mutiroes, da posse comum, do 

enfrentamento da tentativa de ordenar o que foi desordenado", (idem, ibidem, 

pag. 23). 

Essa visao dos camponeses sobre a propriedade e a luta pela terra converge com a 

concepcao da Igreja sobre a propriedade da terra e a questao agraria. A questao da 

propriedade da terra, no discurso catolico, esta intimamente relacionada ao problema de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Trata-se de Marlins, Jose de Souza. Caminhada no chSo da noite: emancipacao politica e libertadora nos 

movimentos sociais no campo. Sao Paulo: Ed. Hucitec, 1989. 
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producao do humano ao colocar entraves para que este humano se revele no homem. Ja a 

questao agraria, na perspectiva catolica, esta intimamente ligada a isto nao porque impeca o 

desenvolvimento do capitalismo, mas porque impede o desenvolvimento do homem. 

Brutaliza, marginaliza e empobrece o ser humano. E essa brutalizacao e a negacao de sua 

humanidade. Nessa perspectiva, acentua Martins, a questao agraria nao e apenas uma questao 

economica e sim, moral. Por ser uma questao moral, a questao agraria vai se transformar 

numa questao politica, o que por sua vez, vai levar ao confronto da Igreja com o Estado, 

(idem, ibidem, pag. 29). 

Talvez por isso, a Igreja teve um exodo muito grande na organizacao das populates 

camponesas, falando uma lingua que e entendida pelas populacoes marginalizadas do campo, 

tornando-se um elo essencial nas lutas populares do campo. Alias, conforme este autor, o 

espaco da Igreja tern sido mais completo do que outros espacos de expressao social e politica 

para os trabalhadores rurais, ja que estes tern inquietacSes, concepcoes, visoes de mundo que 

nao se agasalham bem dentro do principio do contrato que marca os partidos e os sindicatos. 

Dai, o papel e a funcao importante que a Igreja cumpriu no processo de organizacao desses 

trabalhadores, a medida que o espaco aberto para a expressao politica e social dos pobres do 

campo cobria toda relacao social destes, ao passo que o partido e o sindicato nao conseguiam 

preencher essa funcao em sua totalidade, (Martins, 1985:124). 

Martins reconhece a Igreja como uma instituicao corporativa e hierarquica, a qual tern 

uma autonomia relativa no que se refere as questoes politico-ideologicas. Acentua, porem, 

que ela nao e uma ilha e seu proprio corporativism© vai se mantendo, modificando-se ou 

reafirmando, pela mediacao de processos sociais. Nesse sentido, nao daria para pensar que 

questoes ideologicas e politicas nao influenciem na acao da Igreja e que sejam incorporadas e 

imediatizadas pela sua acao, tanto quanto a acao dos partidos e dos sindicatos (Martins, 

1989:26). 

E esse carater corporativo da Igreja que levou essa instituicao a uma ruptura 

irremediavel com o Estado, entre outras questoes, pelo fato deste, em determinado momento, 

prender e torturar bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos engajados na sua acao pastoral. 

Essa visao de Martins reforca as hipoteses ja apresentadas anteriormente. E mais, para o autor, 

a Igreja realmente mudou, ela nao e mais a Igreja que era no passado. Os passos que deu com 

relacao a questao agraria estao dados. Ela comprometeu-se de uma maneira muito intensa 

com a luta pela terra, ao mesmo tempo que intensificou o conflito com o Estado. Levou muito 
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a serio a questao agraria e a luta pela terra no Brasil. Nesse sentido, a Igreja nao seria 

oportunista na manipulacao da questao agraria, conforme vozes correntes. Isto e, no sentido 

de confTar nessa instituicao que no fundo estaria disputando o monopolio das almas. Tal 

oportunismo viria de certos partidos oportunistas, inclusive de esquerda, (Martins, 1985: 123-

126). 

Vejam-se as questoes de como este autor interpreta o "ruralismo passadista e 

anticapitalista", "basismo", "distributivismo", "comunitarismo" etc que configuram e dao 

conteudo a acao dessa instituicao. Para Martins, quando a Igreja privilegia certas formas de 

ocupacao da terra, ela nao esta propondo tais formas como solucao, mas resgatando essas 

experiencias em sua extensao politica, como dimensao efetiva da pratica do conflito social. 

Quando a Igreja fala de propriedade comunitaria ou outras formas que valoriza, ela nao esta 

dizendo que estas sao solucao, mas afirmando que elas sao formas de resistencia e de 

sustentacao da propria luta social, e que por isso sao formas validas e legitimas. 

Evidentemente, este autor nao nega que a valorizacao do comunitario tern muito a ver com a 

propria tradicao da Igreja com relacao as formas de vida, e, ao mesmo tempo, esta relacionada 

a tradi^o camponesa que nunca abandonou as bases do pensamento da Igreja. Ha, nisso tudo, 

conforme o autor, um certo carater anticapitalista evidente. Porem, esse anticapitalismo nao 

vai em direcao ao passado, nao e um anticapitalismo feudal. Ate porque, pensar dessa forma 

seria subestimar a capacidade de atualizacao politica e historica da Igreja, especialmente de 

seus intelectuais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assim, quando essa instituicao fala de comunidade, nao Ihe da a conotacao 

existente no pensamento do seculo XIX, como ja disse anteriormente. Na formulacao da 

Igreja, comunidade agora tern um destino historico, tratando-se de resgatar a contradicao 

presente nas tentativas de desenvolver e valorizar formas comunitarias de enfrentamento com 

o capital. Assim, ao contrario de experimentarem um retrocesso historico, essas formas tern 

uma alta conotacao politica, (idem, ibidem, pags 125-126). 

Quanto aos camponeses e outros atores sociais do campo, por forca da exclusao 

politica de que sao vitimas, tern se tornado sujeitos politicos pelo atalho da resistencia local. 

Nesse sentido, conforme Martins, os trabalhadores rurais tern mobilizado as instituicoes 

tradicionais de seu mundo imediato: a familia, a vizinhanca, a Igreja. Haveria, portanto, um 

processo de secularizacao do espaco politico, associado ao confinamento da acao dos 

marginalizados as estruturas politicas locais. Se, este poder local e a sede ultima do que existe 

de mais conservador, de uma parcela do poder politico que reproduz continuadamente o 

clientefismo, mandonismo e outras gramaticas de dominacao, e exatamente ai que os conflitos 
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sociais assumem a sua face mais radical politicamente. Nesses conflitos, os camponeses 

tambem mobilizam politicamente a sua cultura tradicional, inclusive material. As formas 

comunitaristas de organizacao estao associadas a essa mobilizacao cultural como instrumento 

de resistencia ao capital. Entretanto, sugere o autor, sem a mediacao dos partidos, os 

trabalhadores rurais tenderiam a encontrar limites para se tornarem sujeitos ativos do processo 

politico brasileiro, (Martins, 1989: 62-64). 

Entretanto, os partidos politicos, na interpretacao de Martins, tiveram enormes 

dificuldades para compreender que a abertura politica nao ampliou o espaco da participacao; 

ao contrario, esse espaco flcou muito mais estreito com o pacto politico de 1984 (da Nova 

Republica). Haveria, portanto, enorme dificuldade para compreender que se estava 

constituindo um espaco novo e paraielo, sacralizado, pela propria falta de mediacao 

propriamente politica e canalizadora das demandas dos trabalhadores do campo. Inclusive, 

para entender que o sagrado nao representava o retrocesso, mas busca de uma alternative, do 

novo, do necessario e possivel, nas condicoes reais da ampla marginalizacao politica dos 

pobres, (idem, ibidem, pags 64-65). 

0 regime militar inaugurado, em 1964, operou um divorcio entre as lutas do campo e 

os grupos politicos, ao mesmo tempo, que forcou o seu enfraquecimento, atraves de uma 

politica deliberada de reforco ao consorcio entre a propriedade da terra e o grande capital, 

aumentando o poder do latifiindio, (idem, ibidem, pag. 92). Neste cenario, grupos de esquerda 

terminaram aderindo ao pacto politico da Nova Republica, ao coiocarem no lugar da luta pela 

terra a luta por uma reforma agraria historicamente descontextualizada e basicamente 

divorciada da praxis camponesa; este fato terminou fazendo da reforma agraria uma luta 

desfigurada e esvaziada pelo Estado. Por que isto? Porque, segundo Martins, defenderam uma 

associacao vista como necessaria entre propriedade e producao, legitimando a defesa do 

regime de propriedade existente, seu carater latifundista e concentracionista, convergindo com 

o discurso da burguesia-rentista e das oligarquias. Com base em seu economicismo 

empobrecedor, a esquerda nao conseguiu compreender que aquilo que estava em jogo nas 

lutas do campo nao era nem produtividade e nem producao, mas o problema politico 

representado pelo regime da propriedade vigente, que reinstaurou as bases economicas e de 

ciasse do conservadorismo e do autoritarismo politico e social, (idem, ibidem, pags. 93-94). 
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Nessa questao, a Igreja mostra tambem os seus limites, possivelmente, entre outras 

coisas, pela sua visao distributiva, ja criticada anteriormente por outros autores. Nessa 

direcao, por meio de seus membros, a Igreja: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"opos a sua voz a voz dos trabalhadores, a sua luta pela reforma agraria a luta 

dos trabalhadores pela terra. Aceitou a cooptacao proposta pelo regime politico. 

Supostamente em seu nome, houve quern aceitasse opinar sobre a indicacao de 

pelo menos um dos sucessivos ministros da reforma agraria e, em algumas 

regioes, altos funcionarios do ministerio e do Instituto Nacional de Colonizacdo 

e Reforma Agraria forum informalmente indicados e apoiados. Portanto, o 

unico grupo de apoio com raizes locais e envolvimento profundo na realidade 

social, e nos confrontos dos trabalhadores rurais, vacilou no seu papel e no seu 

compromisso, contribuindo ainda mais para lancar os movimentos e lutas 

sociais do campo num terreno de impasses e limitacoes'" (idem, ibidem, pag. 94). 

Quanto a essa visao claramente distributivista da terra, Grzybowski (1987: 70-71), 

afirma que ela esta associada a visao ruralista no sentido de entender que sua estreita 

concepcao de questao agraria, onde todas as relacoes sao reduzidas a terra e a sociedade e 

vista a partir desta otica. Entretanto, a terra e sagrada. Com tal visao, ter-se-ia uma distorcao 

enormemente problematica quanto aos trabalhadores rurais, em razao desses atores sociais 

nao serem vistos enquanto assalariados, mas como sem-terra, gerando, assim, grandes 

equivocos na pratica da Igreja Popular no campo. 

Entende-se que, o pressuposto de Grzybowski de que a parcialidade da visao da Igreja 

sobre a questao agraria tira-lhe forca na luta politica, dando ao Estado espaco de manobrar, 

carece de uma maior elucidacao. Essa parcialidade, como ja vimos em Jose de Souza Martins, 

teria como conseqiiencia a oposicao de sua luta pela reforma agraria a luta dos trabalhadores 

pela terra, inclusive aceitando a cooptacao proposta pelo Estado. Tambem, o proprio fato da 

Igreja nao realizar a mediacao propriamente politica dos partidos termina confinando os 

camponeses aos aspectos imediatos da luta pela terra, desfigurando a sua dimensao 

profundamente politica. Tal despolitizacao dessa luta abre, assim, margens para que o Estado, 

atraves de seus proprios mecanismos tecnico-burocraticos, filtre as demandas camponesas, 

transformando-as em solucao puramente tecnicas. O tratamento administrative ou tecnico-

burocratico da questao da luta pela terra e da reforma agraria, termina esvaziando a 

politicidade da luta, manipulando as questoes decisorias e desatrelando-as do contexto 

concreto no qual ela ganha sentido. 
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Grzybowski chama a atencao para a diversidade de organismos atraves dos quais a 

Igreja tem se expressado no campo. Essa diferenciacao de sua acao se deveria a sua 

intervencao em realidades distintas, as proprias articulacoes dos seus agentes com a hierarquia 

e a certas diferencas de metodos de trabalhos, senao a diferentes orientacoes, ja que toda 

pratica tem por tras certa visao de mundo. Ora, se nao se pode aceitar, numa visao 

gramsciana, que em momentos historicos determinados a religiao pode se apresentar como 

uma forca aglutinadora das massas oprimidas, enquanto uma concepcao ativa de mundo, esta 

chamada de atencao de Grzybowski leva-nos a pensar a Igreja nao como um bloco 

monolitico, mas como um "jogo de forcas". Tal "jogo de forcas", por sua vez, expressa-se 

pelo seu carater politicamente limitado, contraditorio, ambiguo, na medida dos diversos 

interesses em conflito, expressao da sociedade de classes (Benedetti, 1984:08). Com base em 

tais pressupostos, entram em questao duas interpretacoes correntes sobre a natureza da acao 

da Igreja: a primeira esta relacionada ao fato desta se apresentar como um bloco totalizante, 

nao dando espaco as diferencas e nem a possibilidade de ruptura de seus agentes com suas 

orientacoes "basistas", "populistas", "ruralistas", anticapitalistas passadistas e romanticas etc. 

Nesta otica a sua dimensao institucional centralizadora, vertical e autoritaria transformaria a 

sua propria acao numa especie de tutelamento da massa de fieis, por sua vez, limitando os 

diferenciados processos de socializacao politica que esta acao protagoniza e, na medida em 

que nao ultrapassa o senso comum, pela propria carencia de mediacao propriamente politica. 

A segunda otica de analise tem sido abracada por autores, como Doimo (1994), para os quais 

a Igreja na sua "opcao preferencial pelos pobres" teria apenas mudado de tatica para assegurar 

a sua sobrevivencia institucional associada a reproducao da classe dominante junto ao mundo 

moderno nao cabendo em formato institucional unico nem em uma metodologia comum de 

acao. 0 seu espirito incorporativo absorveu ate mesmo complicadas linguagens de esquerda, 

as quais foram se acomodando em inumeras ONG*s e movimentos sociais por ela aprovados. 

Doimo completa essa sua leitura do poder incorporativo e reprodutivo da Igreja, enquanto 

instituicao, lembrando o proprio Gramsci, que a considerava uma sociedade civil, "posto que 

seria portadora de todos os elementos capazes de disputar a hegemonia atraves da direcao 

etica e moral: concepcao de mundo unitario (apesar da constante ruptura da "comunidade de 

fieis"), suporte organizational para difusao de sua ideologia e estrutura material. (Doimo, 

1994:89). A autora, entretanto, parece sabotar a propria argumentacao ao "satanizar" ou 

absolutizar o poder incorporativo dessa instituicao, a sua coercao sobre a propria 

intelectualidade, impedindo-a de colocar em questao essa interacao e os proprios interesses 
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em jogo que podem diiacerar elos hierarquicos e provocar dissensoes e rupturas no seu 

proprio interior. 

Nesse sentido, nao haveria "espaco", na analise de Doimo, para aqueles que entraram 

nos movimentos populares por motivacoes religiosas, afastarem-se deles no processo de acao; 

nao haveria possibilidades dos movimentos sociais, que tiveram o seu apoio, se afastarem de 

suas influencias e do controle de seus agentes. No entanto, a propria diversidade de forcas que 

compoem o que Doimo chama de "campo etico-politico" revela a tendencia a erosao desse 

campo, como ela mesma demonstra em sua contribuicao teorica, fato que contraria essa 

absolutizacao do poder coercitivo ou incorporativo da Igreja Catolica. Por outro lado, o 

"reinado de educacao popular", no qual o laicato sofreu os efeitos da diretividade de 

instituicoes, de personagens da esquerda e da intelectualidade, mostrou a sua eficacia para 

alem de "espontaneismos", de "basismos", de excessos e rancos autoritarios, de sinais 

perversos de corporativismo e populismo desqualificadores da acao politica; senao para alem 

de atentados desqualificadores da propria democracia e de suas instituicoes politicas. Como a 

propria autora acentua, tal diretividade intelectual parece ter fugido desse "poder totalizador" 

da Igreja, ja que atraves do que chama "reinado da educacao popular", foi capaz de 

estabelecer padrSes de convivencia positive com a institucionaiidade mediante a canalizacao 

de reivindicacoes a propria face provedora do Estado. Canalizou recursos de poder na propria 

construcao do Partido dos Trabalhadores e da Central Unica dos Trabalhadores; investiu 

macicos esforcos na saga das emendas populares tendo em vista a juridificacao de direitos na 

Constituicao de 1988, interferindo, inclusive, no sistema de representacao de interesses 

atraves de mecanismos institucionalizados como os conselhos, a iniciativa popular de projeto 

de lei, o referendo, o plebiscito, o impedimento, etc. 

0 enfoque institucionalista sistemico, adotado por autores como Doimo, embora tenha 

o merito de desconstruir (para apreender limitacoes e empreender desmistificacoes) e ao 

mesmo tempo de recompor (para apreender alcances e resultados) o objeto de que trata, 

termina secundarizando os processos de acao e os seus diferentes sujeitos, privando a reflexao 

teorica de uma perspectiva do ator, de uma perspectiva frasciologica possibilitadora, entre 

coisas, da socializacao politica. 

Nessa perspectiva, tentando combinar um enfoque sistemico (a partir de fora) e a 

perspectiva do processo e do ator social (por dentro), este trabalho estuda a acao educativa do 

Servico de Assistencia Rural, privilegiando nao somente a eficacia desta acao (os seus 
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resuitados), mas tambem as possibilidades abertas, pelo processo desta acao, de afastamento e 

ruptura de sua equipe de educadores com relacao aos limites institucionais e inovacoes 

religiosas da Igreja Catolica. A propria opcao dessa equipe de educadores, em trabalhar com 

assalariados rurais, depois de um processo de discussao interna, sinaliza o seu rompimento 

com a chamada visao "ruralista", na qual os proprios assalariados rurais sao vistos como 

"camponeses sem terra". Parafraseando Benedetti, se queremos captar as possibilidades e 

limites da atuacao de um organismo ligado a Igreja, no apoio as lutas sociais em favor dos 

oprimidos, necessitamos tambem considerar que, apesar de ambigiiidades e contradicoes, 

entre um dirigismo anti-religioso de carater "cientifico" (ortodoxo) e o basismo espontaneista 

de muitos crentes, oscilam varias posicoes e orientacoes (idem, ibidem). 
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O S B R V Z C O 3E>3ES A S S I S T E I B T G I A 

jQSS WATA¥, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como sugere Martins, e impossivel falar nas mudancas ocorridas na Igreja sem faiar 

nas mudancas ocorridas na sociedade, mesmo que sejam mudancas para conservar a ordem, o 

que parece ser a regra na sociedade brasileira. Pode-se dizer tambem que e impossivel falar de 

questao agraria, sindicalismo e lutas sociais no Rio Grande do Norte sem falar da acao do 

Servico de Assistencia Rural da Arquidiocese de Natal. Este servico, no periodo de 

democratizacao ocorrido entre 1945 e abril de 1964, foi o principal ator que marcou a 

presenca da Igreja no campo e naquele Estado, atraves de uma acao social em prol das 

populacoes rurais marginalizadas. 

O Servico de Assistencia Rural (SAR) da Arquidiocese de Natal foi fundado, em 

1949, por iniciativa do Padre Eugenio de Araujo Sales, com a participacao da Juventude 

Masculina Catolica (JMC) e de alguns alunos da Escola de Servico Social. A organizacao 

dessa entidade deu-se num momento de inquietacao de alguns sacerdotes preocupados com os 

problemas sociais no estado do Rio Grande do Norte. Essa iniciativa da Igreja, atraves da 

Acao Catolica, visava assistir a classe carente da periferia da cidade de Natal; principalmente 

aquelas pessoas que migraram do campo, em face aos inumeros problemas sociais enfrentados 
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pelas mesmas. Ao averiguar esses problemas, a equipe do SAR percebeu que as causas dos 

mesmos eram oriundas do campo. Para tanto, essa equipe, propos-se a realizar um trabalho de 

coordenacao e execucao da acao socio-educativa da Igreja no meio rural. 0 proposito do SAR 

era amenizar as causas de tais problemas (CRUZ, 1982: 55-56). 

Para realizar um trabalho, de forma sistematica, que pudesse cuidar, primeiro, das 

causas principals que estavam gerando os problemas sociais no campo, o SAR realizou uma 

pesquisa em varias areas do Rio Grande do Norte, objetivando conhecer a realidade do meio 

rural e tambem chamar a atencao do governo do Estado para os problemas sociais que 

estavam acontecendo naquele momento. Apos a realizacao da pesquisa, o SAR passou a 

concretizar seu trabalho, dando prioridade a saude daquela populacao carente. Inicialmente, 

atuou com uma "Volante de Saude", formada por um medico e um dentista que iam as 

comunidades e ali passavam o dia realizando consultas, extraindo dentes e, ainda, distribuindo 

medicamentos de primeiros socorros. Era uma assistencia que atendia, de forma imediata, aos 

programas voltados ao desenvolvimento das comunidades em pequenas paroquias. Em 1951, 

esse trabalho foi ampliado, passando tambem a dar assistencia educacional e agropecuaria. 

Com essa ampliacao, o SAR substituiu a "Volante de Saude" pela "Missao Rural Ambuiante", 

a qual realizou seu trabalho, atraves de visitas, inicialmente de um dia e depois de tres dias 

(em razao de um dia nao ser suficiente para irem a varias sedes de municipios e povoados do 

Rio Grande do Norte). Essa atuacao do SAR compreendeu o periodo de 1951 a 1954. Tendo 

uma visao, ainda, mais ampliada do trabalho, novamente o SAR mudou o nome da missao, 

passando a ser "Missao Rural de Educacao para o Agreste". Nao mais como uma missao que 

trabalhava com unidades volantes, mas que passava a ter uma sede no municipio de Nisia 

Floresta, onde funcionou de 1954 a 1965. O servico que o SAR vinha realizando era tao 

intenso que, apos 10 anos de sua criacao, contava com a atuacao de 16 nucleos nos 

municipios de Nisia Floresta, Sao Jose de Mipibu, Ares, Goianinha e Monte Alegre, bem 

como com 24 grupos organizados, 6 grupos cooperativistas e uma cooperativa (idem, ibidem, 

57 apud SAR, Piano de Trabalho - 74, Natal, 1974, p. 17). 

Apos alguns anos, como citado anteriormente, esse servico foi diversificado e 

ampliado a um numero maior de comunidades. Entretanto, a preocupacao da Igreja nao era 

apenas como lado material, ela tambem estava preocupada em perder seus fieis frente as 

mobilizacoes dos movimentos sociais, que vinham ocorrendo no campo pela ala comunista, as 

quais vinham crescendo entre os camponeses, atraves dos sindicatos organizados pelo PCB e 



tambem porque a Igreja nao queria a entrada das Ligas Camponesas no Rio Grande do Norte, 

fato que vinha ocorrendo nos estados de Pernambuco e da Paraiba. 

Para cobrir o lado da mobilizacao politica que vinha envolvendo o campones, o SAR 

realizou um trabalho que foi desenvolvido, primeiro atraves de treinamentos para lideres, 

advindo da experiencia de trabalhos realizados com grupos informais e liderancas voltadas 

para clubes de maes, clubes de jovens, clubes agricolas, nucleos de artesanato e centros 

sociais e que deu origem a um convenio com o Ministerio da Educacao e Cultura, atraves da 

Campanha National de Educacao Rural. Em segundo lugar, veio a educacao pelo radio, 

criando-se escolas radiofonicas, fato ocorrido em 1958, pondo em pratica uma experiencia 

coiombiana de educacao pelo radio, observada por D. Eugenio Sales em uma de suas viagens 

a esse pais. Salientamos que esse acontecimento se constituiu num dos marcos do chamado 

Movimento de Natal. 

No initio dos anos 60, a Igreja, alem do trabalho que vinha realizando, voltou sua 

atencao tambem para a organizacao e mobilizacao sindical. Um exemplo claro dessa atitude 

foi a sua acao atraves do SAR, criando um Setor de Sindicalizacao Rural, no qual passou a 

mobilizar e treinar lideres sindicais e dar orientacoes sobre a formacao de sindicatos 

(MEDEIROS, 1989:76-77). Boa parte do trabalho da formacao sindical foi realizada pelos 

programas radiofonicos na rede de emissoras controladas pela Igreja e pelos parocos nas 

comunidades atendidas por essa Arquidiocese. Alem de trabalhar para conscientizar a 

populacao rural dos perigos do comunismo, foram reaiizadas varias reunioes com o proposito 

de esclarecer os trabalhadores sobre os seus direitos, atraves de cartiihas elaboradas, 

especificamente, para esse fim. Diante desse trabalho em prol do sindicalismo no Rio Grande 

do Norte, em 15.11.1960 foi fundado o primeiro sindicato de trabalhadores rurais, organizado 

pela Igreja, nesse Estado, no municipio de Serra Caiada, atualmente denominado Presidente 

Juscelino Kubitschek (CRUZ, idem, p. 59). 

Essa atuacao da Igreja, atraves do SAR, no caso do Rio Grande do Norte, conffontava 

o Estado para a realizacao de uma politica governamental que viesse atender nao apenas o 

setor urbano e a classe patronal do setor rural, mas tambem que tivesse incluido na sua 

politica governamental a populacao de baixa renda do campo. 

A importancia e o sucesso da acao educativa do SAR, atraves do radio, deu-se por 

duas razoes: de um lado, era uma populacao, que de certa forma,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vivia isolada; e por outro, 

porque o radio, alem de ser uma novidade, tambem atingia varias pessoas ao mesmo tempo. 

Essa atuacao do SAR deu origem ao Movimento de Educacao de Base (MEB), criado atraves 



38 

de um convenio assinado entre a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a 

Presidencia da Republica, em marco de 1961, pelo Decreto-lei n° 50.270. Tal movimento nao 

so foi uma experiencia pioneira no Rio Grande do Norte, mas na sociedade brasileira. Alem 

do mais, consolidou a estrutura de mobilizacao do trabalhador rural atraves da escola 

radiofonica, como tambem do sindicalismo (CRUZ, idem, p. 57-58). 

A organizacao sindical, atraves do setor de Sindicalizacao Rural, do SAR, no Rio 

Grande do Norte, apresentou um processo de expansao bastante consideravel, a ponto de, no 

final de 1962, o Estado ja contar com mais de 25 sindicatos organizados e mais de 35 mil 

associados. Alem dessa expansao da organizacao de sindicatos no Rio Grande do Norte, foi 

organizada a Federacao de Trabalhadores Rurais na Agricultura no Estado do Rio Grande do 

Norte. Nao se tem a clareza se esta entidade foi organizada pela Igreja ou pelo Partido 

Comunista. 0 que se sabe e que tanto um como o outro procuraram dar entrada a 

documentacao para o registro da Federacao no mesmo dia. 

De 1960 a abril de 1964, grande foi a expansao do sindicalismo rural tanto no Rio 

Grande do Norte como em todo Brasil. Entretanto, com o Golpe Militar, em abril de 64, o 

processo de sindicalizacao no pais e no Rio Grande do Norte foi, praticamente, tolhido, 

passando a ser controlado pelas forcas militares, as quais extinguiram varios sindicatos, 

desfizeram varias diretorias dos sindicatos que nao foram extintos, atacaram algumas 

federacoes e controlaram a atuacao da CONTAG, ate o final de 1967. 0 sindicalismo nao foi 

totalmente desfeito, antes cresceu e expressou-se, porque contou com um certo apoio da 

Igreja, em todo esse periodo de repressao militar. Entretanto, ate 1968, a posicao que a Igreja 

deixou transparecer foi de expectativa na aplicacao do Estatuto da Terra. Apos esse periodo, 

ela apresentou uma nova postura, podendo ser destacado o intervalo de 1968 a 1973, quando 

enfrentou uma seria perseguicao, revelada atraves da prisao de bispos, padres e agentes de 

pastoral, fatos decorrentes do engajamento desses agentes no movimento de resistencia a 

Ditadura Militar. Nesse ultimo ano (1973), o governo apresentou uma nova politica agraria, a 

qual veio, por um lado, beneficiar a grande empresa capitalista no campo e, por outro lado, 

provocar a expropriacao das populacoes rurais. Esta politica governamental provocou um 

recrudecimento dos conflitos sociais no campo que acabaram envolvendo a Igreja e levando a 

mesma a um confronto com o Estado, redundando em duas questoes mutuamente implicadas: 

o problema da terra agudiza o confronto da Igreja com o Estado e o conflito da Igreja e do 

Estado agudiza o problema da terra (Martins, 1985:119). A situacao da conjuntura social 

brasileira era tao seria que levou representantes da Igreja, em 1973, a produzirem dois 
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documentos: um na regiao Nordeste, intitulado: "Ouvi os clamores do meu povo" e o outro na 

regiao da Bacia do Araguaia-Tocantins, "0 grito das Igrejas", ambos acolhidos pela Comissao 

National dos Bispos do Brasil (CNBB). Com esse posicionamento, a Igreja critica a 

progressiva marginalizacao dos trabalhadores rurais, dos posseiros e dos pequenos 

proprietarios, vitimas da voracidade do Iatifundio e da penetracao do capitalismo no campo. A 

pobreza cronica das populacoes rurais nordestinas, o massacre e o dilaceramento das 

populacoes indigenas sao denunciadas como resultado da expansao capitalista no campo sob a 

direcao do Estado. O campo torna-se palco de violencia e conflitos sociais. Em decorrencia de 

tais constatacoes, a Igreja cria o Conselho Indigenista Missionario (CEVfl), em 1972, e em 

1975, cria a Comissao Pastoral da Terra (CPT). Esta ultima teria o papel de articular um 

trabalho de apoio aos trabalhadores rurais de todo o pais, principalmente, em suas lutas pela 

terra e pela Reforma Agraria (Martins, 1989: 53-55). 

A atuacao da Igreja nao acontecia, especificamente, apenas no Estado do Rio Grande 

do Norte, nem tao pouco era realizada apenas pelo SAR. Havia uma atuacao dessa Instituicao 

por todo o Pais a qual era realizada por outros organismos ligados a mesma, como: CIMI, 

CPT, ACR, MER, Pastoral Rural etc., organismos que tiveram suas origens em outros 

movimentos, como por exemplo, o MER (Movimento de Evangelizacao Rural) que era um 

sucedaneo da antiga Juventude Agraria Catolica (J .AC). Estes organismos trabalhavam com 

parcelas especificas da populacao da zona rural, bem como tinham objetivos especificos. 

Poder-se-ia indagar se esses vinos organismos eram para atender, de forma mais precisa, cada 

grupo social especifico do campo ou se era uma forma exclusive de nao dividir sua 

hegemonia frente a outros organismos que nao estivessem ligados a ela. Um exemplo dessa 

compreensao seria o fato da fundacao de Ligas Camponesas e sindicatos, no periodo Pre-64, 

que provocaram uma disputa entre o PCB (Partido Comunista Brasileiro), o PSB (Partido 

Socialista Brasileiro) de Juliao e a Igreja, quanto a direcao das lutas e das organizacoes dos 

camponeses nordestinos. Como salientou GALJART (1965), tanto antes como agora, 

aparentemente, nao eram os pobres do campo que reagiam a miseria, a pobreza cronica, a 

violencia e a injustica. Eram os de fora, do mundo rural, duma ciasse media envolvida numa 

acao "libertadora" desses pobres do campo: estudantes, religiosas, padres, bispos, militantes 

de esquerda e intelectuais. 

No final da decada de 70 houve toda uma mudanca na equipe de educadores do SAR. 

Alguns agentes afastam-se da entidade para exercerem outras atividades fora da Igreja, como 

exemplo, para serem professores universitarios. A propria ascensao de um novo bispo ao 
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cargo de Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Natal cria condicoes para uma maior abertura aos 

conflitos de terra que comecam a emergir em varios lugares do Estado. Entram novos agentes 

educadores, os quais passam por todo um processo de capacitacao e ao mesmo tempo entram 

em articulacao com servicos pastorais da CNBB tais como a CPT e, principalmente, a 

historica Comissao Pastoral Rural, do Palacio Giriquiti, da Arquidiocese de Recife; uma 

especie de coordenacao intereclesial de equipes pastorais e de movimentos leigos voltados 

para os problemas agrarios da regiao Nordeste. Conforme depoimento de uma ex-educadora 

do SAR, o proprio Bispo Auxiliar de Natal, Dom. Antonio Soares Costa desafia a equipe do 

SAR a articular no ambito pastoral o problema da terra e dos conflitos agrarios provocados 

pelo processo de modernizacao da agricultura, elevada a quinta-essencia pela acao do estado 

brasileiro. E tanto que membros da equipe do SAR estiveram presentes a reuniao para a 

criacao do movimento dos trabalhadores sem-terra em Goiania - Go, em 1984. 

0 SAR continuou sendo um braco da Igreja Catolica na construcao do sindicalismo 

rural. Passou a se articular com a CPT, a partir da segunda metade da decada de 70 e nos anos 

80. Num primeiro momento realizou um trabalho quase molecular de organizacao de 

pequenas comunidades rurais em torno de associacoes e cooperatives de pequenos produtores. 

Atraves dessas associacoes financiou projetos de cunho socio-educativos e produtivos. Este 

trabalho objetivava, entre outras questoes, a formacao de novas liderancas com o intuito de 

disputar a direcao dos sindicatos. Na decada de 80, o SAR priorizou a luta pela terra e pela 

Reforma Agraria, exercendo no ambito da Arquidiocese de Natal, o papel que a Comissao 

Pastoral da Terra (CPT) exercia noutros estados e dioceses. As razoes dessa prioridade ja sao 

por demais conhecidas nas analises de atuacao da Igreja na organizacao e apoio as lutas dos 

trabalhadores rurais3. O fato e que, em entrevistas realizadas com pessoas que atuavam no 

SAR nesta epoca, foram unanimes as respostas que explicitavam o porque da prioridade da 

luta pela terra e reforma agraria: luta radicalmente anticapitalista, ja que atingia o capitalismo 

no seu cerne: a propriedade da terra; o latifundio, base de sustentacao das oligarquias e de seu 

poder politico, por sua vez, responsavel pela reproducao da pobreza cronica no campo e da 

margiinalizacao social secular das populacoes rurais dilaceradas pela modernizacao 

conservadora patrocinada pela acao estatal. 

Mais do que visao ruralista e passadista tendo como fulcro a reconstituicao da 

comunidade camponesa ideal, mais do que corporativism© e solidarismo cristao na defesa de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Ver sobre este assunto R. Romano Brasil: Igreja contra o Estado, Sao Paulo, Kairois, 1979. Vanilda Paha, 

Igreja e Questao Agraria, Sao Paulo, Loyola, 1985. Neide Esterci (org). Cooperativismo e Coletivismo no 

Campo: questao sobre a pratica da Igreja Popular. Editora Marco Zero, Rio de Janeiro, 1984. 
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modos de vida dilacerados pela penetracao do capital na agricultura; o fato e que a Igreja 

atraves do SAR se tornou ao lado da FETARN e dos sindicatos, um canal de expressao 

politica dos camponeses envolvidos em conflitos de terra no Rio Grande do Norte. Como nos 

demais estados, usou seu peso institucional e politico em face do Estado, procurando construir 

espacos e canais de participacao favoraveis ao acesso dos agricultores aos recursos publicos 

de programas e projetos governamentais que se diziam voltados para a reducao da pobreza do 

mundo rural, (GRZYBOWSKI, 1987:65). Ao lado desta acao do SAR, as liderancas da 

FETARN e dos Sindicatos, tambem se faziam presentes nos conflitos de terra e na luta pela 

Reforma Agraria, muitas vezes em luta com a acao deste organismo da Igreja, principalmente, 

por ocasiao das disputas pela direcao dos Sindicatos em suas areas de influencia. Por outro 

lado, a FETARN, os Sindicatos e a CONTAG, encetaram um trabalho, a partir de 79, de 

organizacao da luta dos assalariados da cana pela vigencia e ampliacao dos direitos 

consagrados em lei e nao respeitados pelos usineiros, fornecedores de cana e empresas 

alcooleiras. Constituiram-se de fato a direcao das lutas dos trabalhadores assalariados da cana. 

Inicia-se um processo de organizacao politica desses assalariados e com impactos 

signincativos. A propria novidade da emergencia dos assalariados da cana no cenario politico 

e social como demandantes de direitos e pela primeira vez na historia das lutas sociais das 

classes subalternas do campo e no contexto do Rio Grande do Norte, se constitui em si 

mesma, um fato digno de registro e de estudos. 
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JOO I v O R T E -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S U N T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. L O C A L I Z A C A O 

A cana de acucar e uma cultura agricola que ocupa a faixa umida Htoranea da regiao 

Nordeste. Esta faixa estende-se desde o vale do Ceara-Mirim no Rio Grande do Norte-RN ate 

o Reconcavo Baiano. Esta area tornou-se conhecida como Zona da Mata por causa da Mata 

Atlantica. E uma faixa de terra que apresenta pluviosidade elevada, terras bastante ferteis, 

terrenos de massape e varzea. Portanto, apresenta condicoes edafoclimaticas ideais para a 

cultura da cana. 

Fazendo parte do continuo da "plantation" canavieira da faixa litoranea do Nordeste, a 

cana de acucar no Rio Grande do Norte e cultivada, em sua maioria, nas Microrregioes 

Homogeneas: Litoral Oriental; Litoral Norte e Agreste. Mais especificamente nos municipios 

de: Ceara-Mirim, Maxaranguape e Sao Goncalo do Amarante, Ares, Baia Formosa, 
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Canguaretama, Espirito Santo, Goianinha, Nisia Floresta, Pedro Velho, Sao Jose de Mipibu, 

Tibau do Sul, Varzea, Vila Flor, Taipu, Ielmo Marinho e Montanhas. Estes municipios 

concentram, praticamente, toda a producao de cana do estado. Os municipios de Pureza, Vera 

Cruz, Parnamirim, Extremoz e Macaiba sao, basicamente, fornecedores de mao de obra no 

processo produtivo dessa cultura. Veja no mapa n° 01, a zona canavieira do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Esses 22 municipios, em 1993, contavam com uma populacao de 154.485 (cento e 

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco) habitantes, correspondendo a 23,41% 

da populacao rural do Estado (Anuario Estatistico IDEC/1993). 

G R A F I C O N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 

Mapa 1 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

Municipios do Estado, segundo as Zonas Homogeneas 
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1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C A R A C T E R I Z A C A O S O C I O - E C O N O M I C A 

• PRODUCAO E A R E A OCUPADA P E L A CANA D E A ^ U C A R NO RN 

0 Rio Grande do Norte ocupa uma area de 53.306,8 km 2 . A divisao politico-

administrativa desse Estado, em 1997, correspondia a 166 municipios. A cultura da cana era 

cultivada, nesse ano (1997), em maior ou menor escala, em 56 desses municipios, ocupando 

uma area de 54.693 hectares. (Ver anexo n° 08) 

Antes da decada de 70, a area ocupada pela cana de acucar no estado era praticamente 

insignificante com relacao a regiao Nordeste. Esta situacao passou a mudar na segunda 

metade dessa decada, quando o Governo Federal lancou o Programa Nacional do Alcool -

PROALCOOL, em 1975. Com esse Programa de incentivo, o cultivo da cultura da cana de 

acucar tomou novos rumos na regiao Nordeste, e no Rio Grande do Norte. Segundo NOVAES 

(1993:66-67), a impiantacao dessa politica agricola provocou uma expansao da atividade 

sucroalcooleira nas mais diversas microrregioes da zona canavieira da regiao Nordeste, 

maigrado fatores restritos, ligados a qualidade do solo e a topografia do terreno. No Rio 

Grande do Norte, por exemplo, a lavoura canavieira ocupou nessa epoca os tabuleiros 

arenosos, por facilitar o uso da mecanizacao, e esta associada a biologizacao e quimificacao. 

Apesar do solo de tabuleiro ser inferior ao solo de varzea, em termos de fertilidade, a 

area de cana cultivada nesse tipo de solo, no periodo de 1987/1990, correspondia a 80% da 

area total piantada com a cultura da cana no Rio Grande do Norte. A primazia ao solo de 

tabuleiro, como ja foi citado anteriormente, deu-se em razao deste suportar a mecanizacao, 

permitir a utilizacao de adubos e a adocao de tecnicas agricolas modernas, o que enseja a 

elevacao do rendimento medio por hectares. Alem do mais, as areas dos solos de varzeas 

encontravam-se praticamente com suas capacidades de producao esgotadas, em virtude da 

intensidade de seu uso anos apos anos de cultivo (SAR, 1990: 4). 

4 A biologizacao referia-se as pesquisas realizadas pelo PLANALSUCAR sobre as variedades de 
canas que oferecessem maior teor de sacarose e que fossem mais precoces. 
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Em toda a decada de 60, a producao da cana moida nao atingiu 331.000 toneladas por 

ano, mas est eve variando entre 200.000 e 331.000 toneladas. Na decada de 70, a producao 

iniciou com 281.550 toneladas e chegou no final dessa mesma decada a 1 milhao 272 mil e 

257 toneladas, aumentando mais de 350% da producao, principalmente nos dois ultimos anos. 

No initio da decada de 80, ocorreu uma reducao da producao em relacao ao ano anterior, fato 

ocorrido apenas em um ano, voltando a aumentar a producao no ano seguinte e prosseguindo 

ate 1987, quando atingiu 3 milhoes 578 mil e 335 toneladas. Esta foi a maior producao, ate 

hoje (maio de 2001), em toda a historia da cultura da cana no estado do Rio Grande do Norte. 

Apos 1987, aconteceu uma reducao na producao dessa cultura, mas, em 1991, novamente 

voltou a crescer e ultrapassou os tres milhoes de toneladas. No entanto, a partir dessa safra, 

passou a declinar, chegando no final da decada de 90 a 1 milhao 684 mil e 508 toneladas de 

cana, correspondendo a menos da metade da producao do initio dessa decada (90). Estes 

dados podem ser conferidos na Tabela I . 

A procedencia da cana moida no Estado do Rio Grande do Norte desde os anos 60 ate 

a primeira metade da decada 90, de conformidade com os dados da Tabela I , deu-se da 

seguinte maneira: da decada de 60, ate as tres primeiras safras da decada de 80, foram, em 

mais de 50%, produzidas por fornecedores. Desse periodo podemos destacar que as safras de 

1965/1966 a 1969/1970, os fornecedores produziam quase 70% de toda cana moida na 

producao de acucar e alcool no Estado. A partir da safra de 1984/1985 ate a safra de 

1994/1995 a procedencia da cana moida foi sendo invertida, chegando na safra de 1994/1995 

a 77% de toda cana moida pelas usinas e destilarias ser produzida pela propria usina. Se, no 

initio da decada de 80, os fornecedores proporcionaram 825.014 toneladas de cana do total de 

1.272.257 toneladas que foi moida pelas usinas naquela safra, representando 65% de toda 

producao, na safra de 1994/1995, a realidade era outra. Das 2 411 315 toneladas de cana 

moida nessa safra (1994/1995), os fornecedores contribuiram apenas com 544 874 toneladas, 

representando apenas 23% de toda a producao dessa safra. Embora tenha ocorrido essa 

reducao entre a cana fornecida a usina e a produzida pela mesma, a producao total da cana, 

ano a ano, permaneceu quase constante. Tal fato demonstra que ocorreu uma reconcentracao 

de terras utilizadas diretamente pelas usinas no cultivo da cana, bem como, uma maior 

concentracao de renda e capital (Lima, 2000). 
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Tabela 1 - PRODUCAO DA CANA MOIDA, NO R I O G R A N D E DO N O R T E , 

SEGUNDO A P R O C E D E N C I A NAS SAFRAS D E 1960/1961 A 1994/1995 

DISCRI-
MINACAO/ 

SAFRA 

CANA MOIDA (T) DISCRI-
MINACAO/ 

SAFRA 
Propria % Fornecedores % Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1960/1961 79.706 38,55 127.069 61,45 206.775 

1961/1962 107.957 41,81 150.260 58,19 258.217 

1962/1963 95.164 36,88 162.854 63,12 258.018 

1963/1964 82.777 36,85 141.852 63,15 224.629 

1964/1965 80.463 34,96 149.687 65,04 230.150 

1965/1966 104.535 32,18 220.258 67,82 324.793 

1966/1967 102.321 31,44 223.105 68,56 325.426 

1967/1968 89.750 34,66 169.224 65,34 258.974 

1968/1969 89.845 33,12 181.384 66,88 271.229 

1969/1970 103.544 31,36 226.672 68,64 330.216 

1970/1971 103.636 36,81 177.914 63,19 281.550 

1971/1972 138.291 36,56 239.968 63,44 378.259 

1972/1973 126.452 33,79 247.773 66,21 374.230 

1973/1974 127.954 37,49 213.301 62,51 341.255 

1974/1975 182.149 45.00 222.642 55.00 404.791 

1975/1976 225.830 45,81 267.170 54,19 493.000 

1976/1977 324.914 44,77 400.746 55,23 725.660 

1977/1978 374.455 41,79 521.631 58,21 896.026 

1978/1979 534.118 44,31 671.236 55.69 1.205.354 

1979/1980 447.243 35,15 825.014 64,85 1.272.257 

1980/1981 799.542 51,12 764.418 48,88 1.568.960 

1981/1982 598.017 49,62 607.133 50,38 1.205.150 

1982/1983 1.007.442 47,20 1.126.951 52,80 2.134.393 

1983/1984 999.309 47,59 1.100.570 52,41 2.099.879 

1984/1985 1.146.653 51,81 1.066.534 48,19 2.213.187 

1985/1986 1565.084 53,05 1.385.871 46,95 2.950.455 

1986/1987 2.028.251 56,68 1.550.087 43,32 3.578.335 

1987/1988 1.633.680 54,48 1.364.815 45,52 2.998.495 

1988/1989 1.478.426 55,80 1.171.260 44,20 2.649.686 

1989/1990 1.361.979 53,83 1.168.094 46,17 2.492.046 

1990/1991 1.295.804 59,73 873.652 40,27 3.127.386 

1991/1992 1.298.769 68,08 608.934 31,92 2.557.212 

1992/1993 1.643.837 71,32 661.043 28,68 2.304.880 

1994/1995 1.866.441 77,40 544.874 22,60 2.411.315 
Fonte: MIC/IAA- 1979/1998; Jornal a Tribuna de 1988; Sonal, apud Barros (1997) e IBGE - levantamento 

Sistematico da Producao Agricola em fev. de 2001. 
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Antes da decada de 90, o numero de fornecedores de cana para as usinas era de 1100. 

Entretanto, apesar da producao permanecer quase constante, o numero de fornecedores foi 

sendo reduzido, chegando a 350 fornecedores, em 1993 (Relatorio Anual de Atividades do 

SAR, 1993:26). Essa reducao de 785 fornecedores de cana, em mais ou menos uma decada, 

representava 71,36% do total de fornecedores do initio dos anos 80. Os que desapareceram 

tenderam a vender suas terras para saldar dividas ou a arrenda-las as usinas ou simplesmente 

mudaram de atividade (Lima, idem ibidem). Entretanto, enfatiza-se que, a parte da categoria 

patronal que permaneceu nesta atividade agricola, passou a configurar-se como atores sociais 

do processo de terceirizacao desse setor, visto que esses fornecedores passaram a utilizar suas 

terras para plantar cana com o objetivo de vender a sua producao como parte da materia prima 

utilizada nas usinas e destilarias. 

Os dados a seguir mostram a expansao da area ocupada com o plantio da cana de 

acucar a partir da safra de 1979/1980. Nesta safra (1979/1980), a area total ocupada por essa 

cultura era de 26 000 hectares. Apos quatro anos, na safra de 1983/1984, a area cultivada total 

havia sido ampliada em 20.500 hectares, passando para 46 500 hectares, representando um 

crescimento da area em torno de 78,85% em relacao a safra de 1979/1980. Este fato redundou 

num crescimento da producao em 65% com relacao a safra desse ano. A ampliacao da area 

total continuou e na safra de 19861987, atingiu 67 000 hectares. A producao neste ultimo ano 

foi de 3 578 335 toneladas de cana e empregava cerca de 3% do total da mao de obra rural do 

estado5 (ver Tabela I I ) . Esses dados mostram que a cultura da cana em oito anos apresentou 

um crescimento da producao acima de 181% e sua area total cresceu em torno de 158% com 

relacao a safra de 1979/1980. Essa ampliacao nao se deu por acaso; foi resultado de dois 

fatores basicos: 1) aumento da area atraves de fmanciamento a baixos juros; e 2) incentivos 

para implantacao de destilarias de alcool com subsidios governamentais. 

Ainda, de conformidade com os dados apresentados na Tabela I I , a area total plantada 

com a cultura da cana declinou apos a safra de 1986/1987, chegando no initio da decada de 

90, mais precisamente, na safra de 1991/1992, a uma area total de 44 800 hectares, 

correspondendo a um declinio em torno de 33%, em relacao a safra de 1986/1987. Na safra de 

1992/1993, ocorreu um crescimento da area total de 10701 hectares, representando em termos 

percentuais, uma ampliacao de 23,89% em relacao a safra de 1991/1992. Nas duas safras 

seguintes (1993/1994 e 1994/1995) ocorreram, novamente, reducoes da area total em mais de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Cf. Federacao dos Trabalhadores na Agriculfiira do Estado do Rio Grande do Norte. Projeto E D U C A N A -

Educacao Sindical dos Trabalhadores Assalariados da Cultura da Cana de Acucar do Estado do Rio Grande do 

Norte, dezembro de 1993. Conferir ainda: Projeto EDUCANA. Natal, F E T A R N , novembro de 1987. 
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1.700 hectares em relacao a safra de 1992/1993. A partir da safra de 1996/1997 ate a safra de 

1999/2 000, a area total ocupada com a cultura da cana no estado do Rio Grande do Norte, foi 

sendo reduzida, ano a ano, chegando na safra de 1999/2000 a uma area total de 42 545 

hectares, representando uma reducao em termos percentuais de 23,6%, em relacao a safra de 

1995/1996. 

A produtividade da cana por hectare nas decadas de 80 e 90, conforme demonstra a 

Tabela I I , apresentou o maior indice na safra de 1980/1981, 65,37 toneladas por hectare. Na 

safra seguinte (1981/1982), a produtividade apresentou o indice de 30,13 toneladas por 

hectares, correspondendo ao menor indice de produtividade nessas duas decadas (80 e 90), 

apesar da area piantada total nesta safra, a de 1981/1982, ter crescido em 14.000 hectares, em 

relacao a safra de 1979/1980, representando em termos percentuais 53,85%. Apos esta safra, a 

produtividade deu um novo impulso, passando para 49,18 toneladas por hectare, deciinando 

nas safras de 1983/1984 e 1984/1985 e retomando o crescimento nas safras de 1985/1986 e 

1886/1987. Nos tres primeiros anos da decada de 90, declinou novamente, mas nas safras de 

1992/1993 e 1994/1995 deu novos impulsos, chegando a 54,03 toneiadas por hectare nesta 

ultima safra (1994/1995). A produtividade, ano a ano, foi sempre variante, ora essa variacao 

foi para mais, ora para menos. Pode-se constatar que as variagoes para menos, geralmente, 

ocorreram em epocas de secas. Alem dessa questao, tambem contribuiram para essa reducao, 

a aplicagao do incentivo vertical, por parte do Governo Federal, em 1985, o qual era uma 

politica de saneamento que tinha o objetivo de se adequar aos imperativos mercadologicos 

dessa epoca. 

Anaiisando, ainda, os dados da Tabela I I , verifica-se que a safra de 1998/1999 

apresentou a menor producao dessa decada, bem como a menor produtividade, 34,04 

toneladas por hectare, nao so da decada de 90, mas dos ultimos dezesseis anos de producao da 

cultura canavieira no Rio Grande do Norte. Consideramos que esse fato tenha sido decorrente 

de mais uma seca na regiao Nordeste, a qual provocou uma reducao na producao, bem como 

refletiu-se no teor de sacarose dessa safra (1998/1999). Entretanto, de acordo com o 

levantamento sistematico da producao agricola realizado pelo EBGE (fevereiro de 2001), a 

cultura da cana de acucar, no ano 2000, deu um novo impulso em relacao a safra do anterior, 

passando para uma produtividade de 39,59 toneladas por hectare. 
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T a be la II - P R O D U Q A O D A C A N A M O I D A, A R E A P L A N T A D A E 

P R O D U T I V I D AD E N O R IO G R A N D E D O N O R T E , N A S S A F R A S D E 

1 9 7 3 /1 S 8 0 A 2 0 0 0 / 2 0 0 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D I S C R I -

MINAQAO/SAFRA 

CANA MOIDA T O T AL 

(T) 

A R E A 

P L A N T A D A 

(ha) 

P R O D U T I V I D A D E 

Ton. 

C a n a/ha 

CANA MOIDA T O T AL 

(T) 

A R E A 

P L A N T A D A 

(ha) 

P R O D U T I V I D A D E 

Ton. 

C a n a/ha 

1979/1980 1.272.257 26.000 48,93 

1980/1981 1.568.960 24.000 65,37 

1981/1982 1.205.150 40.000 30,13 

1982/1983 2.134.393 43.400 49,18 

1983/1984 2.099.879 46.500 45,16 

1984/1985 2.213.187 53.500 41,37 

1985/1986 2.950.455 60.308 48,92 

1986/1987 3.578.335 67.000 53,41 

1987/1988 2.998.495 

1988/1989 2.649.686 52.270 50,69 

1989/1990 2.492.046 54.380 46,53 

1990/1991 3.127.386 51.580 42,06 

1991/1992 2.557.212 44.800 42,58 

1992/1993 2.304.880 55.501 51,69 

1993/1994 2.350.347 53.776 43,71 

1994/1995 2.411.315 53.723 54,03 

1995/1996 2.425.604 55.688 43,56 

1996/1997 2.378.465 55.143 43,13 

1997/1998 1.935.633 47.051 41,13 

1998/1999 1.596.678 46.912 34,04 

1999/2000 1.684.508 42.545 39,59 

2000/2001 1.977.944 50.656 39,05 

Fonte: MIC/IAA - 1979/1998; Jornal a Tribuna de 1988; Sonal, apud Barros (1997) e IBGE - ievantamento 

Sistematico da Producao Agrlcoia em fev. de 2001. 

Em 1987, ano de maior producao de cana no Rio Grande do Norte, o valor dessa 

producao foi tao significante para o Estado, que a colocou em 2° lugar, entre as principals 

culturas do Rio Grande do Norte nesse ano. Nessa epoca, esta atividade agricola, absorveu 3% 

de toda mao de obra rural desse Estado. E, em termo de locacao dessa producao, nota-se que, 

em 1987, os principals municipios produtores de cana eram: Ceara-Mirim, Baia Formosa, 

6 A area planlada e a produtividade da safra de 1987/1988 nao forain preenchidas porque nao conseguimos todos 

os dados nas fontes citadas. 
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Canguaretama, Goianinha, Ares, Sao Jose de Mipibu, Pedro Velho e Taipu. Tal fato nao 

mudou apos uma decada de cultivo dessa cultura no Estado do Rio Grande do Norte. Fazendo 

uma comparacao entre os dados colhidos dos anos de 1987 e 1997 dos principais municipios 

produtores de cana, podemos observar que, em 1997, o cultivo intensivo da cana de acucar, 

ainda era nos mesmos municipios citados em 1987, conforme mostram os dados da Tabela I I I . 

No entanto, algumas diferencas foram encontradas no tamanho da area colhida em alguns 

municipios, apresentando uma reducao nos de Ceara-Mirim, Baia Formosa, Canguaretama, 

Goianinha, Sao Jose de Mipibu e Pedro Velho, num total de 7 970 hectares. A producao da 

cana desses municipios foi reduzida em 656 500 toneladas. A reducao no total da producao de 

cana dos principais municipios produtores do Rio Grande do Norte, foi de 542 840 toneladas. 

A diferenca total da reducao da producao de cana e da area dos principais municipios 

produtores dessa cultura foi menor em razao de ter ocorrido uma ampliacao tanto da area 

plantada como da producao nos municipios de Ares e Taipu, num total de 3 354 hectares e 

113 660 toneladas de cana. Esses dados podem ser observados na Tabela I I I . Nesse ano 

(1997), o Estado do Rio Grande do Norte ocupou o 5° lugar, na producao de cana na regiao 

Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela I I I - PRTNCIPAIS MUNICIPIOS P R O D U T O R E S DE CANA NO R I O 

G R A N D E DO N O R T E E M 1987 e 1997 

M U N I C I P I O S A R E A C O L H I D A 

(Ha) 

Q T D E . P R O D U Z I D A (T) V A I O R DA 

P R O D U C A O 

1987 1997 1987 1997 NCZS RS1000 

- Ceara-Mirim 14.200 13.500 710.000 675.000 411.935 18.245 

- Baia Formosa 9.900 6.500 495.000 260.000 355.410 7.027 

- Canguaretama 9.400 7.000 470.000 280.000 337.460 7.568 

- Goianinha 6.920 6.000 346.000 240.000 248.428 6.487 

- Ares 3.850 5.404 192.500 216.160 138.215 5.368 

- Sao Jose de Mipibu 3.850 3.800 192.500 152.000 138.215 4.108 

- Pedro Velho 3.000 2.500 150.000 100.000 107.700 2.703 

- Taipu 1.800 3.600 90.000 180.000 52.217 4.865 

T O T A L 52.920 48.304 2.646.000 2.103.160 1.789.580 56.371 

Fonte: I D E C (1987)/ Ver mapa do Estado com localizacao das areas D3GE (Producao Agricola Municipal, 

1997). 

Alem de analisar a evolucao da producao de cana no Estado do Rio Grande do Norte a 

partir da decada de sessenta, a expansao da area dessa cultura a partir da segunda metade da 
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decada de setenta, a produtividade a partir dessa expansao, bem como a quantidade de cana 

moida, segundo a procedencia, considera-se importante levantar os dados da producao de 

acucar e de alcool, enquanto produto final de toda cana cultivada no Rio Grande do Norte a 

partir da decada de 60 ate a decada de 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela IV - PRODUCAO D E A C U C A R E D E A L C O O L DO R I O G R A N D E DO 

N O R T E - 1960/191961 A 1994/1995 

SAFRAS A C U C A R (Toneladas) A L C O O L (m3) 

1960/1961 16.940 123 

1961/1962 21.191 592 

1962/1963 20.226 631 

1963/1964 19.298 1.050 

1964/1965 19.908 1.271 

1965/1966 26.341 1.479 

1966/1967 26.146 1.683 

1967/1968 21.891 730 

1968/1969 22.291 1.286 

1969/1970 28.088 758 

1970/1971 23.604 782 

1971/1972 32.525 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
1972/1973 31.277 -
1973/1974 30.985 -
1974/1975 37.982 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1975/1976 45.474 -

1976/1977 69.201 -
1977/1978 85.171 -
1978/1979 90.748 18.513 

1979/1980 78.910 25.244 

1980/1981 89.911 44.302 

1981/1982 66.409 40.285 

1982/1983 116.821 67.805 

1983/1984 122.529 67.532 

1984/1985 109.734 86.517 

1985/1986 129.361 132.002 

1986/1987 156.406 150.777 

1987/1988 130.811 138.427 

1988/1989 103.883 120.311 

1989/1990 114.166 116.901 

1990/1991 92.476 106.839 

1991/1992 103.289 84.668 

1992/1993 2.150.70 101.339 

1993/1994 1.509.50 58.938 

1994/1995 2.741.48 116.573 

Fonte: IAA/SDR; IAA /Service- de Estalislica c Cadastro/CODEPLAN (MIC); F E T A R N / S A R e MIC/IAA. 
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A producao de acucar durante as decadas de 60 e, 70, de acordo com os dados da 

Tabela IV, nao atingiu 91 000 toneladas. Foi pequena e a do alcool, ainda mais incipiente, nao 

dava nem para abastecer o mercado interno do Rio Grande do Norte. Alem dessa realidade, 

pode-se observar, ainda com relacao ao alcool, que a sua producao no periodo que 

compreenderam as safras de 1971/1972 a 1977/1978, esteve parada, sendo retomada na safra 

de 1978/1979 e, a partir dela safra sua producao foi praticamente crescente com relacao a 

initial. No entanto, os dados mostram algumas variacoes no periodo compreendido entre a 

safra de 1987/1988 e a safra de 1993/1994 em relacao a safra de 1986/1987. O grande 

impulso da producao tanto do acucar como do alcool aconteceu na decada de 90. Na safra de 

1992/1993, por exemplo, o Estado produziu 2.150.700 toneladas de acucar e 101 339 m 3 de 

alcool. Houve, inclusive, um aumento da producao tanto do acucar como do alcool em relacao 

a safra de 1991/1992 de 2.047.411 toneladas de acucar e 16.671 m 3 de alcool. Na safra 

1993/1994 ocorreu reducao tanto do acucar como do alcool. Do acucar foi 641 200 toneladas, 

representando, em termos percentuais, 27%, e do alcool 42 40 im 3 , representando uma 

reducao de 41,84% nessa safra (1992/1993) em relacao ao ano anterior. Na safra seguinte 

(1994/1995), o Estado aumentou a producao de ambos os produtos e esta foi superior a safra 

de 1992/1993 e quase o dobro da producao de 1993/1994. A evolucao da producao de acucar 

e alcool no estado do Rio Grande do Norte no periodo de 1960/1961 a 1994/1995 pode ser 

observada na Tabela IV. 

Alem da analise dos dados da Tabela IV, e, segundo o levantamento de dados da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, apud Barros (1997), o Estado do Rio Grande do 

Norte, em 1987, contribuiu com 2,3% da producao nacional de cana de acucar, ocupando o 4Q 

lugar na regiao Nordeste e o 11° lugar a nivel nacional. Na safra de 1992/1993 estas cifras 

redundaram numa ligeira mudanca, colocando o Rio Grande do Norte como 3° maior produtor 

nordestino de acucar, ficando atras, apenas, dos estados de Alagoas e Pernambuco. Este fato 

pode ser comprovado no quadro I . Na segunda metade da decada de 90, a situagao mudou 

mas ainda lhe proporcionou o 9° lugar a nivel nacional e o 5° lugar em relacao a producao de 

cana da regiao Nordeste, perdendo para os estados de: Alagoas, Pernambuco, Paraiba e Bahia 

(IBGE, 1998:3-37). 
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Quadro I - PRODUCAO NORDEST1NA D E A C U C A R E A L C O O L 

SAFRA 1992/1993 

E S T A D O PRODUCAO E S T A D O 

ACUCAR(t) A L C O O L (m3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Alagoas 1.150.000 826.000 

. Pernambuco 1.125.000 600.000 

. Rio Grande do Norte 117.250 107.200 

. Paraiba 112.500 305.500 

. Sergipe 61.200 29.100 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Regional, apud Barros (1997). 

O fato de, na safra de 1992/1993, o Rio Grande do Norte galgar o 3° lugar, nao foi tao 

somente gracas ao aumento da producao da cultura da cana, mas tambem a ampliacao do 

parque industrial canavieiro desse Estado. Afirma NOVAES (1993), que a agroindustria 

canavieira no territorio norte riograndense, ate 1977, era bem reduzida, a ponto de nao contar 

com nenhuma destilaria. O seu grande impulso aconteceu apos o lancamento do Programa 

Nacional do Alcool (PROALCOOL), em 1975, visto que, em menos de cinco anos, 1981, ja 

havia tres destilarias, gracas aos incentivos desse programa7 que nao so levou a expansao do 

parque industrial, mas tambem a expansao da area cultivada com a cultura da cana, conforme 

e demonstrado na analise da evolucao da cana nesse estado. Alem da ampliacao do parque 

industrial sucroalcoleiro, a partir da segunda metade da decada de 70, enfatiza-se tambem, 

que o avango tecnologico deu-se nos seguintes aspectos: estudo do solo fisico para entrada de 

maquinaria e da utilizagao de produtos quimicos, bem como o uso de mao-de-obra volante e 

mudanga nas relagoes de trabalho. 

' NOVAES 1993:65 Sobre os recursos emprestados aos empresarios, incidiriam uma correcao monetaria, 

correspondente a 40% da variacao da ORTN, a taxas anuais de juros, que apresentavam as seguintes variacoes: 

nas areas da S U B E N E e da SUDANI os juros eram de 4% aa, para implantacao de destilarias anexas, 3% aa, 

para destilarias autonomas e 2% aa, para materia-prima. Nas outras regioes, os juros para a implantacSo daqueles 

projetos eram de 6%, 5% e 2%, respectivamente (cf. Resolucao N° 571 do Banco Central de 20/09/79). Para os 

projetos de implantacao de desularias, o prazo de pagamento era de 12 anos, com ires de carencia, para projetos 

de estocagem de alcool, o prazo de pagamento era de cinco anos e a carencia de um ano. 
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A ampliacao da agroindustria sucroalcooleira foi tao significante que toda cana 

produzida no Estado, nos ultimos vinte anos foi processada em duas usinas: SAO 

FRANCISCO e ESTIVAS (produzem alcool e acucar) e quatro destilarias de alcool: 

AGROMAR, BAIA FORMOSA, EPOCA AGRO INDUS TRIAL e OUTE1RO, distribuidas 

em 06 municipios, conforme pode ser visto no quadro I I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 11 - L O C A L 1 Z A C A O DAS USLNAS E D E S T I L A R I A S NO ESTADO DO R I O 

GRANDE DO N O R T E 

MUNICIPIOS USINAS D E S T I L A R I A S 

Ceara-Mirim S. Francisco 

Ares Estivas 

(produzem alcool e acucar) 

Ielmo Marinho Agromar 

Baia Formosa Baia Formosa 

Ceara-Mirim Epoca Agroindustrial 

Canguaretama Outeiro 

Fonte: FETARN, 1993. 

Toda a evolucao da cultura da cana de acucar no Nordeste e, em particular, no Rio 

Grande do Norte deu-se com a presenca do Programa Nacional do Alcool, como ja citamos 

anteriormente. Entretanto, sublinha Lima (2000:18) apud Barros (1997:55), esse programa foi 

marcado por tres fases: a primeira iniciando com o lancamento do PROALCOOL e ficando 

presa a decisao do Governo em adicionar 22% de alcool anidro a gasolina. A segunda fase 

compreendeu o final da decada de 70, epoca em que aconteceu o incentivo da producao de 

automoveis movidos a alcool e, a terceira fase coincidiu com a reducao de recursos publicos 

para subsidiar e financiar a producao da cana de acucar. Decorrente dessas tres fases vieram 

transformacoes tanto de ordem economica como social para a zona canavieira do Rio Grande 

do Norte. O processo de modernizacao do parque sucroalcooieiro, por exemplo, acarretou 

transformacoes sociais que nao podem ser desprezadas, haja vista, que essa atividade agricola 

e a principal empregadora de mao de obra rural dos municipios produtores de cana, bem como 

serve de suporte para os trabalhadores volantes daqueles municipios que realizam outras 
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atividades que nao absorvem essa forga de trabalho durante todo o ano, e buscam trabalho, 

exatamente, na epoca do corte e da moagem da cana. 

Essa politica do Governo Federal em prol da classe patronal canavieira provocou um 

processo de concentragao de terra na zona rural para a plantacao dessa monocultura, 

mudancas nas relagoes de moradia, exodo rural e favelizagao das cidades sedes dos 

municipios canavieiros, transformagao de pequenos produtores em assalariados dentre outras 

conseqiiencias que atingiram os menos favorecidos nao so do Rio Grande do Norte, mas de 

toda area canavieira do pais. Todo esse processo de transformagao, ocorrido no final da 

decada de 70 e inicio da de 80, revelaram as contradicoes entre o capital e o trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• AS C O N D I C O E S SOCIAIS DOS T R A B A L H A D O R E S C A N A V I E I R O S DO 

R I O G R A N D E DO N O R T E 

No Rio Grande do Norte, assim como em outros estados do Nordeste, a mecanizagao 

diminuiu e muito os trabalhos pesados que o homem fazia e passaram a ser feitos pela 

maquina. Acontece que o trabaihador nao se beneficiou com tais mudangas, resultando, entao, 

num aumento do desemprego da mao-de-obra desqualificada e sem contar que nao diminuiu a 

forma de exploragao de trabalho. No caso do Rio Grande do Norte, a substituigao da mao-de-

obra humana pela maquina nao se deu rapidamente, mas foi num processo mais lento devido 

o prego do trabalho bragal ser muito baixo. Alem do mais, no periodo de entressafra, a 

maquinaria ficaria parada, precisando de certa manutengao e representava capital de giro 

ocioso. Tal fato contribuiu para que as usinas preferissem continuar com o trabalho bragal de 

homens, mulheres e criangas, em razao dos mesmos nao receberem assistencia alguma e 

tambem pelo fato de sua grande maioria so ser contratada apenas durante a safra. 

Apesar dos usineiros, a principio, agirem dessa forma, denota-se, no caso do Rio 

Grande do Norte, que a redugao da mao-de-obra empregada nesse setor agricola aconteceu 

com grande intensidade. A partir de 85, em face ao processo de introdugao de tecnologias, a 

mao-de-obra empregada na atividade canavieira foi reduzida significativamente. Os proprios 

dados fornecidos pelos documentos e relatorios sobre as campanhas salariais produzidos pelas 
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entidades sindicais atestam que em 1982/83 a mao-de-obra ocupada na atividade era em torno 

de 50/ 60.000 trabalhadores no pico da safra. Em 1985, as entidades sindicais falam da 

existencia, durante a moagem da cana, de 30/ 40.000 trabalhadores empregados. Ja em 1995, 

ha registros de apenas 10.000 canavieiros ocupados na atividade. 

Tal fato demonstra que os assalariados rurais foram atingidos pelo pacote tecnologico 

da modernizacao agricola. Alem dos assalariados, tambem foram atingidos os fornecedores 

que contribuiam com parte da materia prima para as usinas. 

Ainda observam os autores, Lima e Barros (idem, ibidem), que apesar da reducao dos 

incentivos estatais a producao sucroaicooleira, os fornecedores, que permaneceram na 

atividade agricola da cana, e os usineiros ja nao podiam mais mascarar os indices de 

produtividade alcancados pela absorgao do progresso tecnico, tanto agricola quanto industrial. 

E, muito menos, esconder desvios de recursos para outras atividades economicas, para 

investimentos em unidades produtivas sucroalcooleiras em outros estados: Goias, Mato 

Grosso e Parana. E nessa fase que o setor sucroalcooleiro passa por uma crise e reestruturacao 

economica marcada: peia reducao da intervengao do Estado e pelas exigencias 

mercadoiogicas de maior produtividade, maior quaiidade, menor custo e precos 

concorrenciais. 

Nas palavras de Cruz & Andrade (1985:5) os assalariados da cana do estado do Rio 

Grande do Norte seriam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" individuos que em geral perderam suas terras, seu lugar de moradia, sua 

identidade, alem de se alimentarem pessimamente (quando o fazem), e para se 

reproduzirem enquanto forga de trabalho necessitam executor um trabalho 

estafante (cumprimento de tarefas que sao acima de sua capacidade flsica, onde 

se exaurem ate a ultima goia), cumprem uma Jornada de trabalho excedente; 

recebem saldrios abaixo do minimo legal; levantam cedo e chegam tarde aos 

seus barracos; sao transportados aos locais de trabalho sem nenhuma 

seguranga o que provoca uma grande incidencia de acidentes, quase sempre 

fatais". 

A FETARN, na decada de 80, apresentou o seguinte diagnostic© da situagao dos 

canavieiros no Rio Grande do Norte: os mais simples direitos trabalhistas eram-ihes negados e 

drastico e desumanamente; a postura patronal na area ainda era a de ter trabalhador 

produzindo o maximo e recebendo abaixo das condicoes de sobrevivencia; as relagoes entre 

patrao e empregado na zona canavieira ainda se assemelhavam ou se igualavam aos tempos 
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da escravatura; nao existia trabalhador nesse setor de producao que nao tivesse pelo menos 

um de seus direitos sonegados; a regra geral era o descumprimento de todos os direitos. 

Enquanto muitos grupos de trabalhadores, sobretudo das cidades, avancavam suas lutas para 

conquista e ampliacao dos direitos trabalhistas, os trabalhadores assalariados da lavoura 

canavieira ainda lutavam, praticamente, pelo salario-minimo estipulado por lei. A partir dessa 

realidade, segundo a FETARN, era indispensavel, inclusive, pela sua propria evidencia, se 

falar-se em condicoes de moradia, higiene e saude, vestuario, transporte, comunicacao, 

educacao e lazer (FETARN, 1984). 

Nesse quadro de exploracao e de pobreza cronica, estariam as pre-condicoes 

estruturais latentes para a eclosao de conflitos sociais, se estimulados pelos organismos de 

representacao sindical dos trabalhadores rurais. Em decorrencia das decisoes do I I I Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais, e estimulados pela greve dos canavieiros de Pernambuco, 

ambos em 1979, e, numa conjuntura nacional de ascensao dos movimentos sociais urbanos e 

de lutas pela democratizacao do Pais, a Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio 

Grande do Norte e os sindicatos moveram um processo de mobilizacao dos canavieiros tendo 

como eixo a luta pelos direitos trabalhistas, como se vera no capitulo seguinte deste trabalho. 
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No capitulo primeiro, discutiu-se com a literatura sobre a tematica que foi abragada 

neste trabalho, especialmente com a produgao academica mais representativa do debate Igreja 

e sua acao educativo-pastoral no campo. Deste dialogo extraiu-se o referencial teorico que 

apoia esta hipotese de trabalho e que norteia o texto dissertativo ate o seu final. Em seguida, 

apresentou-se a importancia da presenga da Igreja no campo, especificamente, do Servigo de 

Assistencia Rural, da Arquidiocese de Natal, no apoio a organizagao dos trabalhadores rurais 

no Rio Grande do Norte. A importancia do SAR e revelada nos anos 80 e 90 como objetivo 

deste estudo. Em seguida, foi apresentada a caracterizagao socio-economica da area 

canavieira desse Estado, territorio das lutas dos canavieiros em pauta. 

Neste capitulo tenta-se reconstruir e analisar a trajetoria das lutas sociais dos 

trabalhadores canavieiros, no periodo 1979-1991, buscando-se apreende-la em seus recuos e 

avangos, bem como, as alternatives construidas para superagao de impasses e estorvos ao 

cumprimento dos direitos trabalhistas. Este periodo, aqui analisado, antecede a decisao da 

Igreja, atraves do SAR (Servigo de Assistencia Rural), de realizar uma agao sistematica e 
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permanente de apoio as iutas destes trabalhadores rurais assalariados. Durante este periodo, 

como se vera, a presenca desta instituicao na area da cana foi apenas pontual. Suas prioridades 

eram outras ate entao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 .1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A N T E C E D E N T E S DAS CAMPANHAS S A L A R I A I S 

Tres fatos importantes antecederam a emersao dos assalariados rurais canavieiros do 

Rio Grande do Norte no cenario politico e social como portadores de direitos a partir dos anos 

80: 1) a ascensao a direcao da Confederagao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), do grupo de liderados por Jose Francisco da Silva, de Pernambuco (FETAPE), 

grupo este que, em 1968, derrotou os interventores impostos pela ditadura Militar; 2) o I I 

Congresso da CONTAG, realizado em 1973, tendo como principal plataforma a preparagao 

dos dirigentes sindicais para conhecer a legislacao vigente no pais; e 3) o I I I Congresso da 

CONTAG, realizado em 1979, na cidade de Brasilia, momento em que debateram e 

aprovaram varias questoes, destacando-se a resolucao do fortaiecimento da acao sindical junto 

aos assalariados rurais. Com base nas decisoes desse ultimo Congresso, tambem somar-se-ia 

aos antecedentes das campanhas salariais do Rio Grande do Norte, a greve dos canavieiros de 

Pernambuco, que aconteceu nesse mesmo ano (1979). 

Apesar do recrudescimento dos processos de cassacao e perseguicao de liderancas e de 

intervengao e fechamento de sindicatos, apos o Golpe Militar, em abril de 64, a acao sindical 

na zona canavieira da regiao Nordeste e do Estado do Rio Grande do Norte, em particular, 

nao parou, mas, limitou-se, ate 1979, a pratica do assistencialismo e do encaminhamento 

individual de questoes trabalhistas. No entanto, apesar do uso dessa pratica para soiucionar os 

problemas no campo, o grupo liderado por Jose Francisco da Silva, na direcao da CONTAG, 

teve um papel importantissimo na reconstruct do Movimento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais (MSTR) apos o Golpe de 1964 e o Ato Institucional N° 5, editado em 1968, em funcao 

da retomada do movimento sindical no final de 1967. Foi dentro desse periodo (1964/1979), 

mais especificamente, na decada de 70, que ocorreu a modernizacao das usinas e a expansao 

da lavoura canavieira com a implantacao do Programa Nacional do Alcool (PROALCOOL) e 

do Piano de Recuperagao e Racionalizagao da Lavoura Canavieira (PLANALSUCAR), 
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poiiticas agricolas que ievaram milhares de trabalhadores a serem expulsos de usinas, 

acarretando um aprofundamento do processo descontinuo que vinha ocorrendo na 

desarticulagao das relagoes da moradia que prendiam os trabalhadores como forga de trabalho 

cativa aos seus patroes (usineiros e senhores de engenho). As situagoes de impasses 

trabalhistas aconteceram em toda zona canavieira do Brasil, e, a busca de solugoes para o 

problema nao foi igual em cada lugar. 

No caso do estado do Rio Grande do Norte, os impasses trabalhistas eram resolvidos 

atraves de "acordos" homologados pelos dirigentes sindicais, mesmo que tais "acordos" 

expressassem perdas para os trabalhadores (Novaes, 1993:167). No entanto, salienta-se que 

nem todos os dirigentes sindicais comportaram-se dessa forma, realizando o jogo de interesses 

dos patroes que, com suas pressoes, conduziam as solugSes dos impasses atraves dos ditos 

"acordos" ou foram aqueie tipo de dirigente, que nao tendo nenhum compromisso com suas 

bases sindicais compactuava com tais praticas. Havia dirigentes serios e comprometidos com 

a causa de suas bases sindicais, os quais encaminhavam as questoes trabalhistas para a Justiga 

do Trabalho, mesmo que estas fossem individuais. Apesar daqueles comprometidos em 

defender os interesses dos trabalhadores, por considera-los uma causa nobre e justa, o 

processo utiiizado pela Justiga do Trabalho para solucionar os casos encaminhados a ela era 

tao moroso, e, ate mesmo, propenso ao esquecimento, que contribuiram para a pratica do 

"acordo" entre as partes envolvidas, em razao deste "acordo" garantir que o trabaihador iria 

receber alguma coisa, ao inves de perder tudo (todos os direitos que estavam sendo burlados 

pelo patrao), ate mesmo a perda de seu emprego; isto, sem contar aqueles colegas de trabalho 

que nao tinham consciencia de seus direitos, os quais xingavam os que procuravam fazer valer 

o que estava escrito na Letra da Lei. 

Apesar da pratica dos "acordos", havia uma agao sindical desenvoivida pela FETARN 

(Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte), mesmo que precaria, 

junto a Justiga do Trabalho no estado do Rio Grande do Norte que nao se dava por acaso, mas 

era uma pratica realizada com seriedade e que tinha o intuito de resgatar o modelo das lutas 

sindicais existente antes do Golpe de 64. Era um trabalho semelhante ao que vinha 

acontecendo na FETAPE (Federagao dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de 

Pernambuco), o qual encorajava o encaminhamento das questoes trabalhistas a Justiga em 

razao de contar com o apoio da CONTAG, bem como, com base nos seus elos de ligagao com 

o grupo de dirigentes que venceu as eleigoes dos interventores, em 1968. Dentre eles, 

destacamos Francisco Urbano da FETARN, que, alem de exercer diferentes cargos na diregao 
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da CONTAG, a partir do I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, realizado em 

1973, foi eleito presidente dessa entidade por ocasiao do I V Congresso, em 1985. 

Nos anos 70, embora os dos "acordos" continuassem como ja citado anteriormente, 

predominou uma pratica sindical caracterizada pelo assistencialismo e a reproducao de 

dirigentes dissociados dos problemas sofridos pelas bases sindicais. Nessa decada, os 

problemas enfrentados pelos trabalhadores, para serem resolvidos, em sua grande maioria, 

passavam por um ritual legal, compreendendo os seguintes passos: o trabalhador notificava o 

caso aos dirigentes sindicais; estes, por sua vez, o enviavam aos dirigentes das Federacoes 

que, por sua vez o levavam aos dirigentes da Confederagao para que essa entidade o 

encaminhasse ao Ministerio do Trabalho a fim de que este tomasse as devidas providencias. 

Tal processo contribuiu para a CONTAG ter como meta principal, no seu I I Congresso, a 

preparacao do dirigente sindical para conhecer a legislacao vigente, por serem "direitos" 

enfatizados nos oficios e relatorios por eles elaborados (idem, ibidem, 150-151). Pontua Lima 

(2000), que toda articulacao do "legaiismo" e do assistencialismo vivenciados nos anos 70, 

serviram de condicionantes que respaldaram um continuo processo de sindicalizagao, de 

forma que, a CONTAG, no final da Ditadura Militar e no seu I I I Congresso, realizado em 

Brasilia, em maio de 1979, se apresentava como uma grande central sindical, senao a mais 

importante e a mais organizada entidade confederativa dos trabalhadores brasileiros. 

O I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais foi considerado o segundo marco 

de consolidagao do movimento sindical. Sua meta principal foi discutir os problemas 

trabalhistas resultantes dos impactos de um processo e expansao do assalariamento rural 

advindo da conhecida e debatida modernizacao conservadora da agriculture brasileira (Lima, 

2000:89). Frente aos resultados desse Congresso, a CONTAG ja nao era mais a mesma. Ela 

passou a apresentar um discurso enfatico sobre a sua autonomia em relacao ao Estado, a 

Igreja e aos partidos politicos. Esta enfase foi fundamental na sua empreitada para cimentar a 

unidade politica das bases sindicais (sindicatos e federacSes), bem como, para se 

autodenominar, a nivel nacional, como Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 

(MSTR). Alem do mais, levantou notorias bandeiras unificadoras como a reforma agraria e os 

direitos trabalhistas, os quais eram amparados no Estatuto do Trabalhador Rural e no Estatuto 

da Terra (Lima, idem, 89 apud Andrade, 1994:107-108). Tambem pregava a necessidade de 

se manter a unidade do MSTR, alertando para riscos que propostas divisionistas poderiam 

trazer num momento em que era fundamental manter a uniao e, esta, por sua vez, 
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proporcionar o revigoramento das lutas e do proprio sindicalismo (Andrade, ibidem, apud 

CEDI, 1985:25). 

A unidade das bases sindicais para a CONTAG, era vista como fundamental por serem 

essas entidades importantes na estrutura do poder local, estadual e federal. A simples presenca 

do sindicato no municipio, representava um elemento importante na estrutura do poder local, 

ja que, vinculado a uma estrutura organizativa de nivel nacional, de certa forma, era um limite 

ao arbitrio quase absoluto dos proprietaries de terra (Lima, idem ibidem, 90 apud Palmeira, 

1996). 

A luta continuou e, no final da decada de 70, a CONTAG realizou o I I I Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais, que, alem de ter sido o terceiro marco importante da 

historia do MSTR, foi ali que ela reforcou a sua iinha de unidade da acao e ao mesmo tempo 

se colocou contra outras frentes, sob a alegacao de que seria um risco qualquer oposicao 

tendente a dividir o sindicalismo dos trabalhadores rurais, isto em seus quase 20 anos de 

existencia. Tal fato acirrou relagoes tensas com setores organizados ligados a organismos da 

Igreja Catolica, como a CPT e entidades da sociedade civil. Com relacao ao Estado, a 

CONTAG, assumiu uma postura mais combativa, no sentido nao de "pedif, mas de "exigif' 

direitos (Lima, 2000:287). Nessa nova conjuntura politica, em que todas as classes 

trabalhadoras retornam os seus organismos de representagao poiitico-sindicai e fazem avancar 

o processo de abertura politica "lenta, gradual e segura" dos governos militares; a postura da 

CONTAG nao poderia ser outra. Lado a lado a esse posicionamento da CONTAG, setores 

ligados a Igreja e entidades da sociedade civil criaram sindicatos e delegacias sindicais onde 

el as nao existiam. 

Entre o I I e o I I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais ocorreu um certo 

imobilismo por parte de algumas federacSes e sindicatos do movimento dos trabalhadores 

rurais, a ponto da CONTAG, em 1977, lancar o Programa Nacional de Treinamento Sindical, 

no qual procurava, entre outras coisas, enfatizar a necessidade da unidade de agao do sistema 

confederativo, o qual foi intensificado no ano seguinte, bem como serviu para preparar 

liderangas das bases sindicais para o I I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. 

Em maio de 1979, aconteceu o HI Congresso, com a presenga de 1.600 dirigentes 

sindicais, momento em que, alem de se realizar um balango das experiencias de lutas 

existentes e ja encaminhadas (Lima, 2000:91 apud Medeiros, 1989:117), e langado um amplo 

programa de formagao sindical nao mais centrado na formagao de dirigentes sindicais, mas na 

formacao de bases. Toda essa postura da CONTAG deu-se porque ela reconheceu que o 
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modelo de sindicalismo rural que estava sendo praticado fora forjado de "cima para baixo", e 

que seria necessario continuar fazendo um trabalho de animagao, conscientizagao e 

organizagao de classe, mas, agora na forma inversa (CONTAG, 1979:11-12). Neste 

Congresso, as demandas da classe trabalhadora do campo foram organizadas em quatro 

frentes: a luta da reforma agraria, que continuou sendo a principal bandeira do MSTR, bem 

como a condicao indispensavel para a redemocratizacao do pais; a luta dos "integrados"; a 

luta dos pequenos agricuitores e a luta dos assalariados do campo. Esta ultima, priorizada pelo 

Congresso, teve como eixo principal o cumprimento da legislagao trabalhista, haja vista que 

80% das contestagSes dos assalariados rurais eram da nao assinatura da carteira de trabalho. A 

compreensao presente neste conclave foi de uma atuacao conjunta das bases sindicais no 

intuito do cumprimento dos direitos inscritos na Lei, nao mais na forma individual, e sim, 

coletiva. Para tanto, foi langada a proposta de uma pressao coletiva, estimulando-se a 

mobilizacao, enfatizando-se as acoes de resistencia e valorizacao das iniciativas dessas bases 

sindicais. 

Dentre as varias mudangas e/ou propostas iangadas no I I I Congresso, foi inaugurada 

uma nova concepgao no tocante a educagao sindical dos assalariados e de outros 

trabalhadores, a qual, dizia que essa educagao nao mais deveria ser voltada para a legislagao e 

administragao sindical, em treinamentos e certos tipos de assessoria, mas, como "processo 

constante e crescente que conduz o trabalhador a transformagao de sua realidade atuaF (Lima, 

idem: 91 apud CONTAG, 1979). 

A busca pela liberdade sindical e cumprimento da Lei para a classe trabalhadora do 

campo era algo que convergia com a luta dos trabalhadores urbanos, que estava colocando em 

xeque a Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), e apontava para a criagao de uma Central 

Unica dos Trabalhadores. Alem dessa situagao, havia a luta pela democracia, a qual ja 

mobilizava, naquele momento, amplos setores da sociedade (CONTAG, 1979). Com reiagao a 

luta dos assalariados rurais, o I I I Congresso decidiu fortalecer o trabalho sindical atraves da 

retomada das lutas coletivas mediante as Campanhas Salariais. A conjuntura politica de 

mobilizagao e ascensao das lutas sociais naquele momento levaram os dirigentes da 

CONTAG a acreditarem que seria possivel a utilizagao da legislagao vigente para mobilizar 

os canavieiros da regiao Nordeste em prol da Contratagao Coletiva respaldada na Lei. 

Apos o HI Congresso da CONTAG, o movimento sindical dos trabalhadores 

assalariados da cana em Pernambuco, atraves da FETAPE, realizou sua primeira Campanha 

Salarial, com base na Lei 4.330/64, modelo adotado pela CONTAG, ainda em 1979. Essa 

campanha salarial foi bem sucedida, a ponto da CONTAG querer translada-la para os outros 
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estados brasileiros. Antes dessa transladagao, a Confederagao realizou uma serie de encontros 

formativos visando sociaiiza-la para as demais federagSes e sindicatos. Dentre os varios 

eventos reaiizados pela CONTAG, queremos destacar dois: o I Encontro Nacional sobre 

Assalariados, realizado na cidade de Carpina - PE, no periodo de 13 a 18.08.1980, e o I I 

Encontro Nacional de Assalariados Rurais, realizado em Belo Horizonte/MG, no periodo de 

20 a 25.05.1981, os quais contaram com a presenca de dirigentes sindicais de diferentes 

regioes: Parana, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Paraiba, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe. 

O sucesso do modelo de mobilizacao adotado pela CONTAG, atraves da Campanha 

Salarial com base na Lei 4.330/64, nao ficou so em Pernambuco e, em 1982, o estado do Rio 

Grande do Norte adotou esse modelo, tambem com sucesso. Alem de Pernambuco e do Rio 

Grande do Norte, esse modelo de Campanha Salarial da CONTAG tambem foi implantado 

nos estados de Alagoas e da Paraiba. No entanto, nesses dois estados nao obteve o mesmo 

sucesso dos estados anteriores. Em Alagoas o processo nao foi nada facil, pois os dirigentes 

da CONTAG encontraram resistencia por parte dos dirigentes estaduais em se envoiver nas 

Campanhas Salariais. E, na Paraiba, a implantacao deu-se de forma mais lenta e seu processo 

foi complexo em razao da presenca de outras forcas sociais envoividas na organizagao dos 

trabalhadores. Diante dessas circunstancias, afirma Novaes (1993: 158) que a implantacao 

desse modelo de Campanha Salarial corria riscos devido o mesmo pressupor a existencia de 

uma direcao cenUalizada, sob o comando dos dirigentes da CONTAG e federagoes a ela 

filiadas. 

Ressalta-se ter sido toda a trajetoria do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, 

atraves da CONTAG, quern pontuou a dinamizagao das lutas dos trabalhadores brasileiros, 

nordestinos e rurais em particular, aliada a conjuntura politica do pais, que configurava em 

conjunto com as circunstancias locais e as mudangas de ordem estrutural, o cenario de 

emersao dos trabalhadores canavieiros do Rio Grande do Norte como portadores de direitos. 
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4.2. O C I C L O D E G R E V E S DOS C A N A V I E I R O S : 1982-1984 

Antes da ocorrencia do ciclo de greves dos canavieiros do estado do Rio Grande do 

Norte: (1982-1984), o movimento sindical dessa categoria teve o seu marco inicial a partir do 

I I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, atraves da FETARN, com um trabalho 

educativo, constituido de reflexoes sobre alguns problemas existentes em toda a area 

canavieira: a exploracao do trabalho, a expulsao da terra, a deterioracao das condicSes de vida 

etc.; e de esclarecimentos sobre o significado e a importancia do Contrato Coletivo de 

Trabalho. Entretanto, a intensincacao desse trabalho so veio aconteceu tres anos depois do I I I 

Congresso. Em 1982, foi organizada uma grande mobilizacao dos trabalhadores para dar 

respaldo a I Campanha Salarial dos Canavieiros (Cruz e Andrade, 1985:9). A preparagao das 

liderangas e dirigentes sindicais do Rio Grande do Norte deu-se atraves da participagao nos 

encontros nacionais organizados pela CONTAG, sobre assalariados rurais, citados 

anteriormente, bem como por tres encontros reaiizados no Estado, sob a organizacao da 

FETARN em parceria com a CONTAG. Na realizagao destes encontros preparatories, os 

sindicalistas norte-riograndenses, tambem contaram com a experiencia e o apoio de dirigentes 

sindicais do estado de Pernambuco, conforme cita Ferreira, Diretor da FETARN, em uma 

entrevista ao Projeto de Sistematizagao FETARN/CESE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...nas nao tinhamos conhecimentos, grandes informagoes sobre as campanhas 

salariais, lutas coletivas, entdo a gentepedimos a Federagao de Pernambuco que 

jd participava, ja tinha feito, ja tinha realizado as campanhas salariais desde 79. 

(...) a Federagao de Pernambuco, veio pra cd o presidente do Sindicato de Rio 

Formosa, veio tambem o de Paudalho, de Sao Lourengo da Mata, de Ribeirao e 

de Alianga. E vieram para cd e fizemos 3 encontros, reaiizados em Sao Jose de 

Mipibu e um dos encontros foi realizado aqui na Federagao pra que eles 

passassemp'ra nos a importancia da campanha salarial, como os trabalhadores 

se organizaram para realizar as campanhas, para a assembleia e as conquistas 

que fizeram atraves das campanhas salariais..." (Ferreira, dirigente sindical, 

FETARN). 

No I Encontro, realizado em 26.04.82, participaram representantes de seis sindicatos: 

Canguaretama, Ares, Nisia Floresta, Ceara-Mirim, Extremoz e Ielmo Marinho. A pauta 

desenvolvida foi uma avaiiagao sobre o que os sindicatos ja haviam feito para mobilizar os 
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trabalhadores em pro! da Convencao Coletiva. Tambem fizeram um levantamento, com a 

participacao dos presentes, sobre as condigoes de vida, de trabalho e dos horarios de reunioes 

mensais dos sindicatos da zona canavieira. Apos essa avaliagao, elaboraram um cronograma 

de reunioes tanto para dirigentes como para os trabalhadores rurais, nos municipios e 

localidades de concentracao desses assalariados. Ao todo foram programadas 15 reunioes, 

datadas de 02.05. a 13.06.82 (FETARN, 1982 a). 

A avaliagao do quadro da situagao de vida dos trabalhadores foi realizada com base 

em depoimentos de trabalhadores presentes ao Encontro, os quais enfatizaram que a situagao 

do trabalhador da area da cana era a seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Muito dificil, nao ganham nem um saidrio; o empreiteiro e um dos grandes 

exploradores dos assalariados; nao recebe os direitos jd garantidos na lei como 

seja: 13°, ferias, repouso, horas extras; o trabalhador nao esta ganhando o 

suficiente para alimentar a sua familia; saidrio e muito baixo; nao tem terra 

para trabalhar; mal vestidos; mat calqados; mal alimentados; nao tem onde 

morar; nao tem condigoes de botar seu filho na escola". 

E que as condigoes de trabalho poderiam ser resumidas na seguinte situagao: 

"O trabalho e por tarefa; trabalha homem, mulher e crianqa em todo tipo de 

trabalho; os boias-frias sao transportados em caminhoes, tratores e em onibus; o 

hordrio dos transposes para apanharem os trabalhadores e de 5:00 horas da 

manhd e chegam em casa ate de 6:00 horas da noite; nao tem ferramenta de 

trabalho; os trabalhadores que nao conseguem tirar a tarefa, nao ganham o 

saidrio e os que tiram mais do que as tarefas so recebem o saidrio". 

Com esse levantamento foi possivel ter uma primeira aproximagao das condigoes de 

vida e trabalho dos canavieiros do Rio Grande do Norte, bem como, ter-se-ia uma expectativa 

de ampliagao e aprofundamento dessa situagao nos encontros posteriores e nas reunioes 

programadas nos Sindicatos e locais de moradia, incluindo delegacias sindicais. 

0 I I Encontro de Dirigentes, Delegados e Trabalhadores da Cana foi realizado, em 

23.05.82, em Sao Jose de Mipibu, e participaram representantes dos sindicatos de: Goianinha 

(07), Ceara-Mirim (10), Ielmo Marinho (04), Ares (03), Extremoz (05), Nisia Floresta (03), 

Canguaretama (05) e Sao Gongalo do Amarante (04). O numero dos presentes a esse encontro 

foi superior ao anterior. Como resultado desse encontro ressalta-se o comprometimento das 

liderangas presentes em convidar os sindicatos da area da cana que se encontravam ausentes 

para se engajarem nos encontros e reunioes preparatorias seguintes; a continuidade do 
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levantamento da situagao das condigoes de vida e trabalho dessa categoria no Estado do Rio 

Grande do Norte; o levantamento sobre a existencia de delegacias sindicais na zona 

canavieira, de forma que essas fossem dinamizadas como bases de apoio e mobilizagao. Feito 

isso levantamento constatou-se a existencia de 04 delegacias em Ceara-Mirim: Guaramiranga, 

Raposa, Massangana e Boa Esperanga e, 03 em Goianinha: Umari, Catu e Espirito Santo. No 

termino do Encontro, chegou-se a conclusao que o ponto mais importante do mesmo foi a 

decisao tomada, pelos presentes, de reforgar as reunioes preparatorias e sua divulgagao. Tal 

divulgagao iria ser feita atraves do programa de radio "Em Marcha para o Campo", e teria 

como proposito convidar os trabalhadores para as grandes reuniSes, tambem anunciar a 

distribuigao de folhas soltas com suas reivindicagoes nos seguintes locais: feiras, local de 

trabalho, locais em que os boias-frias apanhavam o transporte, reunioes mensais nos 

sindicatos e delegacias sindicais (FETARN, 1982 b). 

No I I I Encontro, realizado em Natal, em 27.06.82, o objetivo do mesmo era avaliar o 

que vinha sendo feito em reiagao a l a Campanha Salarial. A esta reuniao estiveram presentes 

seis sindicatos (Canguaretama, Ares, Extremoz, Ielmo Marinho, Ceara-Mirim e Sao Jose de 

Mipibu), alem de assessores e dirigentes da Federagao. Os representes dos sindicatos 

presentes, com excegao de Sao Jose de Mipibu, que nao havia realizado nada ate o momento 

daquela reuniao, expuseram os interesses que os trouxeram ao evento. Apos a exposigao dos 

presentes, elaboraram um cronograma de atividades: tres encontros e varias reuniSes, ora com 

trabalhadores, ora com dirigentes, nos municipios e localidades de concentragao dos 

assalariados. Ao todo foram programadas 29 reunioes, datadas de 03.07. a 23.07.82 

(FETARN, 1982 c). 

A elaboragao da programagao para as reunioes e Encontros, foi feita com base em 

depoimentos dos trabalhadores. O objetivo era discutir e unificar as reivindicagoes sobre as 

condigoes de vida e trabalho dos assalariados da cana. Esta colocagao fica melhor esclarecida 

com a citagao do depoimento obtido na reuniao realizada no dia 08.05.82, na localidade de 

Outeiro, municipio de Canguaretama, com a participagao de 68 trabalhadores. Esta reuniao 

revelou que os trabalhadores da cana estavam recebendo um tratamento que ficava longe dos 

direitos descritos nas leis vigentes do pais. O depoimento foi o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Nos a qui no Outeiro estamos cego; ganhamos 325,00 por dia, isto e, 

trabalhando na producao; se houver cobranqa de nossos direitos isolados, a 

usina suspende; aqui no Outeiro trabalham 200 trabalhadores da jwopria 

fazenda; trabalham ao todo uns 400 trabalhadores em todos os trabalhos da 
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cana; ganhamos por conta 500,00 em 3 (lias; uma conta e de 12 X 13, nos 

passamos nao menos de 2 dias; uma braga de 5 carreiras de cana e de 7,00; 200 

bragas que e 6 sucos, a usina paga 40 cruzeiros o suco; sobre o adubamento eles 

pagam 35,00 o suco; para replantar cana em pedago eles pagam 5,00; nos 

usumos a nossa propria ferramenta; nao temos botina; o transporte e feito em 

caminhao, trator e as vezes nem transporte tem; nao distribuem para os que 

trabalham com veneno, nem mascara; as casas estdo caindo, nem luz tem; 

ninguem tem os 2 hectares; nao pagam auxilio-doenga; nao temos carteira 

assinadu; situagao das escolas e pessima; pagamento e envelopado; no dia de 

sdbado alegam que nao tem servigo, so pra nao pagar o remunerado (domingo); 

e dispensaram 5 velhos aposentados com mais de 35 anos de trabalho". (STR 

Canguaretama/FETARN, 1982 f)- * 

Apos a discussao sobre a sua realidade, encerraram a reuniao com as seguintes 

decisoes: fundagao da Delegacia Sindical de Outeiro; encaminhar a Justiga, atraves da 

Federagao, os 05 trabalhadores demitidos e participar da reuniao do Sindicato e do Encontro 

da FETARN (idem, ibidem). 

Alem da situagao dos trabalhadores do municipio de Canguaretama, foi observada a 

mesma situagao no municipio de Ares, fato verificado na reuniao realizada no dia 09.05.82, 

com a participagao de 39 trabalhadores, sendo 15 canavieiros da periferia da cidade de Ares e 

os demais das Fazendas: Mangabeira (04), Sao Miguel (02). Cameta (05), Paraiso (02), 

Umbuzeiro (01) e cinco da Usina Estivas. Nessa reuniao em Ares, a diretoria do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais realizou com os presentes uma reflexao sobre a situagao dos 

trabalhadores da cana e denunciou a existencia de 7 mil trabalhadores rurais, desse municipio, 

que estavam sem carteira assinada. Apos a denuncia, o Secretario da FETARN, Manoel 

Pereira, fazendo uso da palavra, exemplificou que a saida para tal situagao seria seguir a 

experiencia, a disposigao e a capacidade de resistencia dos canavieiros de Pernambuco, a 

qual, ele conhecia de perto, por ter participado da Convengao passada naquele estado. 

Aproveitou o ensejo, tambem, para informar aos presentes como estava sendo preparada a I 

Campanha Salarial da Area Canavieira do Rio Grande do Norte e solicitou que tomassem uma 

posigao frente a luta pela conquista de melhores salarios e condigoes de vida e trabalho mais 

dignos. Concluiu sua fala citando os principais pontos de uma Convengao Coletiva. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Os valores relativos a remuneracao de tarefas de Uabalho originalmente estao sem CR$, correspondem a moeda 

corrente da epoca que era o cruzeiro. Para se verificar o que representavam em termos de remuneracao. basta 

comparar com os tetos reivindicados pelos trabalhos e os tetos ganhos na Campanha Salarial de 82. O item 

sobre a conta de 12 X13 e que o trabalhador nao da conta cm menos de 02 dias refere-se a braga, que depois do 

Dissidio Coleuvo foi arbitrada em 10 X10 bragas, sendo que cada braca foi acordada em 2 metros e 20 

centimetros, observaiido que a vara de medida nao maispodia ser mais de madeira, para evitar fraude, de acordo 

com o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. 
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trabalho foi desenvolvido atraves de um debate reflexive- sobre tudo que fora exposto e, no 

final, os trabalhadores comprometeram-se a participar ativamente da campanha, seguindo o 

exemplo dos companheiros de Pernambuco, bem como, concordaram com a programacao das 

atividades definidas para a area canavieira: encaminhamento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao coletiva reclamatoria de 

direitos dos trabalhadores da Fazenda Outeiro; conversas com os trabalhadores no servi90 

sobre o Contrato Coletivo; distribui9ao de tabelas e panfletos com os companheiros, no local 

de trabalho (STR Ares/FETARN, 1982 g). 

Todo trabalho realizado pela FETARN e demais entidades que apoiavam a luta dos 

trabalhadores na zona canavieira no Nordeste e, em particular, no RN, nao foi um trabalho 

casual e sem nenhum objetivo, pelo contrario, foi um trabalho que, de um lado, pretendia 

constatar o nivel de consciencia que a categoria tinha sobre a luta para conquistar seus 

direitos, muitos ja consignados em lei, fazendo com que os mesmos saissem do papel e se 

tornassem em direitos concretos coletivamente, fato que vinha ocorrendo no estado de 

Pernambuco; e por outro lado, pretendia conhecer os limites desses trabalhadores para o 

melhor desempenho nesse processo de socializa9ao politica que vinha acontecendo com a 

categoria no Rio Grande do Norte (Lima, 2000: 105-107). 

No trabalho educativo, realizado atraves dos Encontros e reunioes, foram discutidos as 

condi9oes de trabalho, os salarios, as tarefas, o peso e a vara de medida no corte da cana, o 

transporte e outras questoes iigadas ao trabalho realizado, diariamente, peios canavieiros, as 

quais foram destacadas anteiioiinenie, em depoimenlo, por alguns trabalhadores. Dando 

continuidade a esse processo educativo dos trabalhadores, foi realizada uma segunda etapa 

objetivando a prepara9ao das assembleias sindicais, nas quais foram decididas as questoes 

fundamentals, como a lei de greve e o valor da participa9ao nas assembleias para que, com a 

for9a da classe, se conseguisse a aprova9ao da pauta de reivindica95es para a deflagra9ao das 

campanhas salariais (Cruz e Andrade, 1985:10). 

Os trabalhos de mobiIiza9ao e divulga9ao aconteceram nas delegacias sindicais, nas 

fazendas, nos povoados, nas sedes dos sindicatos e da Federa9ao, atraves de reunioes, 

encontros, pequenos cursos, e um intenso trabalho de divulga9ao atraves de radios, jornais e 

panfletagens nas feiras, nos locais de trabalho, nos pontos de transportes e nos sindicatos 

(idem, ibidem, 10-11). 
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4.2.1. A CAMPANHA SALARIAL E A GREVE DE 1982 

A primeira Campanha Salarial e a deflagracao da greve dos canavieiros do Rio Grande 

do Norte, em 1982, aconteceram mediante o trabalho preparatorio realizado pela 

FETARN/CONTAG e os sindicatos no periodo de 1979 a 1982. 

0 trabalho realizado sob a coordenacao da FETARN com o apoio da CONTAG no 

processo organizativo e de mobilizacao dos assalariados da zona canavieira do Rio Grande do 

Norte nao tardou em produzir os seus frutos. A resposta a esse movimento realizado pela 

FETARN/CONTAG/Sindicatos veio no dia 05 de setembro de 1982, data historica para os 

trabalhadores da cana e para o MSTR do Rio Grande do Norte, quando milhares de 

trabalhadores assalariados rurais dos municipios de Canquaretama, Baia Formosa, Espirito 

Santo, Goianinha, Pedro Veiho, Ares, Nisia Floresta, Sao Jose de Mipibu, Ielmo Marinho, 

Extremoz, Ceara-Mirim, Maxaranguape, Taipu e Sao Goncalo do Amarante, por nao 

usufruirem de direitos trabalhistas ja consignados na Lei, foram convocados para se reunirem 

em assembleias para aprovarem a pauta de reivindicacoes, a tabela de tarefas e autorizar as 

diretorias de seus respectivos sindicatos a negociarem com os seus patroes o primeiro 

Contrato Coletivo de Trabalho (Tribuna do Norte, 10.08.82; Realidade Rural, agosto de 1982, 

p.05, e Tribuna do Norte, 29.08.82). Para realizar a negociacao, fato que ia acontecer no dia 

20 do corrente mes, a FETARN convidou o Delegado Regional do Trabalho, Jeremias Soares 

(Tribuna do Norte, 07.09.82). 

A participacao dos trabalhadores canavieiros nas assembleias do dia 05 foi algo 

marcante para a categoria ao nivel de Estado. Este fato pode ser confirmado com os dados 

colhidos tanto no jomal Tribuna do Norte de 07.09.82, como no Informativo FETARN, Natal-

RN, (1983:2) que declararam o numero de part icipates por municipio nestas assembleias. 

Esse numero pode ser visto no quadro III. 

De conformidade com os dados do quadro DT, verifica-se que o somatorio da 

freqiiencia dos trabalhadores foi de 10,500, representando 1/3 do total dos assalariados da 

cana do Rio Grande do Norte, em 1982. Na direcao das assembleias estiveram as diretorias de 

cada um dos sindicatos os quais contaram com a colaboracao da FETARN e da Federacao de 

Trabalhadores na Agricultura dos estados de Pernambuco (FETAPE), da Bahia (FETAG-BA) 

e da Paraiba (FETAG-PB), alem da CONTAG. Todo esse apoio dado ao Rio Grande do Norte 
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era porque esse estado foi o segundo estado da regiao Nordeste que estava reaiizando a 

Campanha Salarial, tendo como referenda o "modelo" adotado em Pernambuco. Portanto, era 

por demais importante que essa campanha fosse bem sucedida para que pudesse servir de 

respaldo a meta estabelecida pela CONTAG e, assim, ser estendida para os demais estados 

nordestinos. Salientamos que, nesse momento, os trabalhadores da cana do Rio Grande do 

Norte nao tinham a mesma experiencia de lutas dos trabalhadores de Pernambuco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro III - NUMERO DE TRABALHADORES PARTICIPANTES NAS 

ASSEMBLEIAS SEGUNDO O MUNICIPIO/LOCAL DA 

ASSEMBLEIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUNICIPIO/ LOCAL DA ASSEMBLEIA N° DE PARTICIPANTES 

- Ceara-Mirim 4.000 

- Nisia Floresta 450 

Ielmo Marinho 700 
Extremoz 250 

- Sao Jose de Mipibu 800 

Ares 800 
Goianinha 1.500 

Canguaretama 1.000 

- Pedro Velho 600 

- Espirito Santo 400 

Fonle: Informalivo FETARN, Natal-RN, 1983, p. 02 

Entretanto, analisando os dados do quadro III, percebe-se que a mobilizacao dos 

assalariados da cana de Ceara-Mirim, que contou com 4000 trabalhadores presentes, foi a 

maior participacao dentre todos os municipios canavieiros. Em Goianinha, embora a Usina 

Estivas tivesse tentado esvaziar a assembleia, como foi visto anteriormente, estiveram 

presentes 1.500 trabalhadores, que nao somente compareceram, mas manifestaram seu apoio 

ao Contrato Coletivo de Trabalho. Destaca-se tambem a freqiiencia do municipio de Ares, 

pelo seguinte fato: apesar desse municipio sediar a Usina Estivas, a frequencia dos 

trabalhadores foi tao alta que faltou cedulas para votacao (Lima, 2000:11 apud FETARN, 

1983:2 e FETARN, 1982 n). 

Nessa Campanha Salarial, mesmo sendo a primeira e os trabalhadores nao tendo 

experiencia, e ainda, somando-se a pressao da classe patronal, o comparecimento dos 

canavieiros as assembleias pode ser considerado como um comparecimento em massa. Esses 

assalariados demonstraram um enorme entusiasmo e tambem interesse na conquista de suas 
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reivindicacoes, fato expresso por muitos dos presentes nas assembleias, ao dizerem que se os 

patroes nao atendessem o que eles estavam solicitando, entao, dever-se-ia partir para a greve. 

A pauta das reivindicacoes, a qual foi aprovada, estava composta, entre outras, pelas 

seguintes ciausulas: melhoria de salario, salario-familia, terra para plantar rocado, auxilio 

doen9a, transporte seguro para os volantes, ferramentas de trabalho, carteira assinada, escola, 

delegacia sindical nas fazendas, hora extra. Tambem reivindicavam a extin9ao da figura do 

empreiteiro, do sistema de empreitada e requeriam que todos os proprietaries fossem 

responsaveis por todos os contratos de trabalho arregimentados por intermediaries. Essas 

reivindica9oes, por parte dos trabalhadores, nada mais eram do que a busca pela melhoria de 

suas condi9oes de trabalho e, em alguns pontos, o cumprimento das Leis Trabalhistas, pelo 

patrao (Cruz e Andrade, 1985:11). 

Apos a aprova9ao da pauta pelos trabalhadores, a lideran9a sindical procurou negociar 

com os empresarios e proprietaries, os quais propuseram que antes das discussoes lhes fosse 

dado um tempo para eles analisarem a pauta das reivindica9oes. A solicita9ao foi aceita; 

voltando eles (empregados e empregadores) a se reunirem no dia 20 do mes em curso. Nessa 

data, os empregadores nao apresentaram nenhuma contra-proposta, e sim, mostraram-se 

irredutiveis a negociarem a questao da estabilidade da gestante, a tabela de tarefas e o salario 

de CrS 30.000,00. Com este posicionamento dos patrSes, os trabalhadores lan9aram mao do 

ultimo recurso que podia mudar o comportamento deles - a GREVE (Diario de Natal, 

10.09,82). 

A deflagra9ao da greve nao aconteceu pela tomada de decisao de alguns lideres, e sim, 

pelo contingente de quase 30.000 trabalhadores numa segunda assembleia, realizada em todos 

os sindicatos da zona canavieira. Esse ato correspondeu a paralisa9ao das atividades do corte 

da cana e conseqiientemente paraiisa9ao das usinas, nos municipios de Ceara-Mirim, 

Goianinha, Sao Jose de Mipibu, Canguaretama, Ares, Pedro Velho, Baia Formosa, Espirito 

Santo, Extremoz, Nisia Floresta e Ielmo Marinho, Maxaranguape e Taipu, nos dias 06, 07 e 

08 de outubro (idem, ibidem, 12; FETARN, 1982. O; e Tribuna do Norte de 09.09.82). 

Ferreira (na mesma entrevista ja citada), presidente do Sindicato de Sao Gon9alo do 

Amarante, na epoca dessa mobiliza9ao, afirma que esse municipio ainda nao trabalhava com a 

cultura da cana, entretanto, ele foi um dos colaboradores nessa organiza9ao e mobiliza9§o dos 

trabalhadores. De um lado para continuar aprendendo, e do outro, por ver que, mesmo sendo 

uma coisa nova no movimento dos canavieiros norte-riograndenses, estava ocorrendo uma 

adesao maci9a, por parte dos trabalhadores. No entanto, frisa esse dirigente sindical, nao 
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aconteceu o mesmo com todos os dirigentes sindicais do Rio Grande do Norte. De um lado, 

por ser um ano de eleicSes, e, havia alguns companheiros licenciados para serem candidatos a 

prefeito ou a deputado pelo Partido dos Trabalhadores e, por outro lado, por que tambem 

havia aqueles companheiros que nao se fizeram presentes por temerem a repressao. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 

no Estado Rio Grande do Norte, a cada momento que passava tomava mais consistencia, o 

que tambem demonstrava que o processo educativo, ora aplicado pelas liderancas sindicais, 

estava trazendo um retorno alem do esperado e chamava a atencao, bem como, motivava as 

entidades sindicais rurais de outros estados a apoiarem o trabalho que vinha sendo realizado 

nesse Estado. 

No entanto, o MSTR nao teve , dos Poderes Publicos, o apoio desejado nas instancias 

federal, estadual e municipal, fato percebivel nos varios relatos jornalisticos sobre os atos de 

violencias contra liderancas sindicais e trabalhadores tanto no periodo de preparacao, de 

realizacao das assembleias, e de negociacao, como durante a greve dos canavieiros do RN. A 

exemplo dessa coiocacao, poderemos citar o teor do Oficio N° ACO/1.125/82, em que a 

Confederacao National dos Trabalhadores na Agricultura enviou denuncias ao Ministro da 

Justica, o Dr. Ibraim Abi-Ackel (CONTAG, 1982 b). Nesse Oficio, o presidente da CONTAG 

fez ciente ao Sr. Ministro que no momento da audiencia de conciliacao entre empregados e 

empregadores, aconteceram atos de violencias contra dirigentes sindicais e assessores tanto da 

FETARN como da CONTAG que estavam informando aos trabalhadores sobre a 

possibilidade de acontecer a greve. Ressaltou aquele presidente nesse Oficio que, os atos de 

violencia aconteceram na cidade de Natal, por ordens de usineiros e fazendeiros, e foram 

praticados por homens fortemente armados. Que alem desse fato ocorrido na cidade de Natal, 

no municipio de Goianinha, nesse mesmo dia, 10 homens da Usina Estivas, fortemente 

armados, alem de interceptarem o carro em que viajavam a Assessora Educational da 

CONTAG e o advogado da FETARN, apos furarem os pneus do carro, levaram os dois 

assessores para uma das fazendas do municipio, onde os mantiveram em carcere privado ate o 

final da tarde, inclusive sob a vigilancia de soldados do destacamento do municipio de Ares-

RN, requisitados pelos seqiiestradores. Esse tipo de acao para deter a greve nao parou por ai: 

fato semelhante tambem aconteceu no municipio de Ceara-Mirim (idem, ibidem). Entretanto, 

quando o presidente da CONTAG relatou os fatos e pediu uma providencia da Justica, o que 

recebeu como resposta do Chefe do Gabinete do Ministerio da Justica ao Oficio, foi o 
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seguinte: nao houve violencia nenhuma contra trabalhadores em greve e, sim, pequenos 

incidentes (Doc. N° 611088 MNJU BR, datado em 14.10.82). 

Embora a instancia federal, na pessoa do Chefe do Gabinete do Ministerio da Justica, 

nao tenha reconhecido os atos de violencia dos agressores (empregadores ou prepostos seus) 

contra aqueles (dirigentes sindicais, assessores e trabalhadores) que estavam envolvidos na 

mobilizacao sindical no Rio Grande do Norte, varios jornais nacionais nao so noticiaram e 

acompanharam os fatos ocorridos desde a preparacao ate chegar a greve, mas tambem deram 

enfase aos atos de violencias praticados contra essas pessoas no Estado do Rio Grande do 

Norte. Dentre esses jornais estavam: O Estado de Sao Paulo (08.10.82, p.29) que apresentou 

uma reportagem destacando que a greve dos canavieiros no RN havia sido marcada por uma 

serie de atos de violencia, executados por capangas fortemente armados, e parentes de 

proprietaries rurais; o Jornal de Brasilia (08.10.82, p.05) na reportagem intitulada: "Donos de 

usinas reprimem greve de canavieiros" tambem noticiou a questao da violencia praticada 

pelos usineiros ou prepostos contra trabalhadores e liderancas sindicais; O Globo, datado de 

08.10.82, noticiou a questao da violencia praticada pela ciasse patronal na materia intitulada; 

"Prossegue no Nordeste greve dos canavieiros"; o Reaiidade Rural, orgao da FETAESP, 

outubro de 1982, noticiou que a estreia da Campanha Salarial no Estado do Rio Grande do 

Norte nao so redundou numa greve de tres dias, no periodo de 06 a 08 de outubro do ano em 

curso, mas tambem foi marcada por varios atos de violencia. Alem dessas reportagens, o 

jornal A Folha de Sao Paulo, o Globo, a Tribuna do Norte, todos datados de 09.10.82, e O 

Trabalhador Rural (suplemento mensal, ano 4, n° 18, set.out./82) entre outros, noticiaram nao 

so a vitoria dos canavieiros, atraves da greve, mas frisaram os atos de violencias que sofreram 

dirigentes sindicais, assessores e trabalhadores durante a mobilizacao desse movimento 

sindical no Rio Grande do Norte. 

A vitoria dos canavieiros, mediante as reivindicacoes dos trabalhadores, apos toda 

mobilizacao, nao foi alcancada somente atraves do acordo realizado entre suscitantes e 

suscitados porque nem todas as clausulas foram aceitas pelos patroes. Recorrer a greve, 

ultimo recurso utilizado pelos trabalhadores para atingirem seus objetivos, deu-se em razao da 

ciasse patronal nao dar a menor importancia as clausulas la, 2a, 14a, 21 a , 22a, 23a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IT e 323, 

quando elas clausulas, em sua maioria, eram as fundamentals frente as exploracoes que esses 

trabalhadores vinham passando; mas os patroes nao tinham a menor predisposicao em 

negocia-las. A exemplo dessa posicao da ciasse patronal, veja-se a colocacao do senador e 

patrao, Moacyr Goes, um dos representantes da ciasse patronal a negociar na DRT em prol de 
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sua ciasse. Numa entrevista ao jornal Tribuna do Norte, datada em 09.10.82, afirmou que 

achava muito "dificir o atendimento da la clausula, a qual reivindicava um piso salarial de 

CrS 30.000,00 justificando que o preco do produto acabado nao permitia a oneracao deste 

trabalho, elevando-se os custos da p r o d u c e Em sua colocacao, esse senador adiantou que 

algumas das reivindica9oes exigidas pelos canavieiros, ja eram asseguradas na lei. No entanto, 

nao explicou porque razao a ciasse patronal nao as cumpria. Diante desse posicionamento do 

Sr. Moacyr Goes imagina-se que ele desconhecesse o estudo realizado pelo DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estudos e Estatisticas Socio-Economicas) o qual demonstrou 

o total dos lucros que as usinas e fornecedores obtiveram na safra 81/82: atingiu quase um 

bilhao de cruzeiros, configurando, entao, a superexplorafao da for9a de trabalho pelo capital 

e, demonstrando que essa era a principal fonte de sobrelucros dos empresarios. Atender as 

reivindica9oes dos trabalhadores seria abrir mao de parte destes sobrelucros. 

Dentre tantos outros aspectos e barreiras as conquistas dos trabalhadores e o 

cumprimento dessas conquistas por parte dos patroes, poder-se-ia aqui pontuar que a luta 

entre essas duas classes sociais tern se pautado na identifica9ao de aliados e inimigos, de 

apoios e interlocutores, inclusive institucionais, como o Estado, a Igreja, associa9oes de 

ciasse, civis, etc. Este fato remete ao todo social, a estrutura de ciasse da sociedade (Lima, 

2000:133). Estrutura esta que vai se desnudando a medida que os conflitos se acirram e a 

identifica9ao de interesses ganha, de forma mediata, contornos politicos. E nesse jogo de 

for9as das r e d o e s sociais que as varias classes de uma sociedade vai construindo e moldando 

a sua identidade social, bem como descobrindo a posi9ao que ocupa na sua estrutura da 

sociedade. Esta aqui um dos aspectos fundamentals do processo de socializa9ao politica dos 

trabalhadores. 

Como foi citado anteriormente, tanto a ciasse patronal como a dos trabalhadores nao 

agem no cenario socio-politico, economico e cultural isoladamente, mas contam com apoios e 

aliados. No caso da ciasse patronal, ela nao contou somente com o apoio do Estado, cujo 

aparato repressor foi acionado em seu favor, em nome da ordem e contra a justi9a social; 

contou tambem com a omissao dos partidos politicos e de parlamentares etc, a propria 

ambigiiidade da lei e sua ritualidade formal, apesar da criatividade das organiza95es sindicais 

dos trabalhadores de rompe-las "por dentro" dando legitimidade a greve em face a violencia 

patronal potencializada por uma Ditadura Militar ainda em vigor (idem, ibidem). 

Ja no caso da ciasse trabalhadora, essa contou com o apoio da CONTAG, das 

Federa9oes de Trabalhadores na Agricultura dos estados da Paraiba, de Pernambuco e da 
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Bahia durante toda a Campanha Salarial, bem como da presenca da Igreja, atraves do SAR 

(Servico de Assistencia Rural da Arquidiocese de Natal), os quais, nao so marcaram as suas 

presencas, mas estiveram encorajando-a e colaboraram nas mobilizacoes, nos debates, nas 

reflexoes e avalia95es de todo o processo para a implanta9ao e realiza9ao dessa Campanha 

Salarial no Rio Grande do Norte. 

Nessa arregimenta9ao do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais no Rio 

Grande do Norte, na realiza9§o dessa I Campanha Salarial, a CONTAG, em conjunto com a 

FETARN, contaram nao so com o apoio da FETAPE, da FETAG-PB, da FETAG-BA, da 

FETAESP, da FETAG-RJ, do SAR, do MEB, mas, tambem com o apoio de varios sindicatos 

tanto do setor rural como do urbano do Estado de Pernambuco, de varios sindicatos do Rio 

Grande do Norte, bem como da Emissora de Educa9§o Rural de Natal, da Radio Cabugi e do 

Jornal Tribuna do Norte entre outros, (Cf. C.C. DR/038/82, DE 25.10.82). Como se pode ver, 

embora os organismos da Igreja priorizassem outras frentes de lutas, a sua presen9a nessas 

mobiliza9oes era evidente. 

Apesar de terem ocorrido certas dificuldades no processo de mobilizacao e tambem ter 

havido atos de violencia, por parte da ciasse patronal, como noticiaram os jornais locais e de 

outros estados, o Movimento Sindical no Rio Grande do Norte obteve sucesso na sua I 

Campanha Salarial, nao so porque a Delegacia Regional do Trabalho reconheceu como justas 

as clausulas reivindicadas pelos trabalhadores, mas tambem, porque esses trabalhadores, em 

sua grande maioria, c o n t a r a m a se conscientizar de que estavam lutando por uma causa 

justa, ou melhor, estavam lutando pelo cumprimento dos direitos ja consignados em lei, bem 

como, reivindicando o cumprimento daqueles direitos que ja haviam sido reconhecidos para 

essa mesma ciasse trabalhadora, atraves de Conven95es e Dissidios Coletivos, nas campanhas 

salariais realizadas pelos trabalhadores do Estado de Pernambuco, desde 1979. 

Apos todo o processo e resultados dessa I Campanha Salarial no Rio Grande do Norte, 

dando a impressao de que tudo estava encerrado, afirmou o presidente da FETARN que a luta 

estava apenas come9ando, porque nao bastava ter as conquistas das reivindicacoes apenas no 

papel, era preciso que o patronato nao so falasse que deviam ser respeitados os direitos dos 

trabalhadores, mas, que esses direitos, de fato, fossem cumpridos no cotidiano deles. 
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4.2.2. A CAMPANHA SALARIAL E A GREVE DE 1983 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A afirmacao do presidente da FETARN a respeito da luta dos canavieiros no Rio 

Grande do Norte ter apenas comecado, era uma verdade. Os trabalhadores esperavam o 

cumprimento do Dissidio Coletivo de 1982, fato que nao ocorreu, motivando, assim, a 

categoria a uma constante mobilizacao. 0 nao cumprimento do Dissidio Coletivo foi eixo 

norteador do initio da Campanha Salarial de 1983. 

A Campanha Salarial reaiizada com os canavieiros do Rio Grande do Norte, em 1983, 

foi algo que, embora seguisse o caminho do ano anterior (1982), nao era a mesma coisa, pois, 

o Movimento Sindical podia contar com a experiencia adquirida pelos trabalhadores na sua 

primeira campanha. Agora existia uma confianca conquistada na luta, entre as liderancas 

sindicais e os trabalhadores. Era um momento em que, tanto os trabalhadores como os 

empregadores nao andavam cegos, ja se tinha uma experiencia de ambas as partes. De um 

lado, a ciasse trabalhadora queria fazer valer suas conquistas e por isso se preparava para o 

momento certo da negociacao. Por outro lado, a ciasse patronal tambem nao cruzou os bracos, 

pelo contrario, preparou-se com base na experiencia do ano anterior; reforcou a seguranca e 

os instrumentos de repressao e estava ali na retaguarda pronta para enirentar todo o processo 

da II Campanha Salarial no Rio Grande do Norte, desde a preparacao, negociacao e ate 

mesmo a decisao pela greve, por parte dos trabalhadores, e de suas liderancas sindicais (Cruz 

e Andrade, 1985:17). 

Nesse ano (1983) os canavieiros e seus sindicatos buscavam o cumprimento do 

Dissidio Coletivo, pelos patroes, e comecavam a perceber que nao era facil generalizar e 

mudar os valores de uma ciasse que se sustentava nas forcas do capitalismo e que se 

comportava frontalmente contra a lei envolvendo tambem setores do Estado impermeaveis 

aos valores de liberdade e justica social postulados em lei. Para moldar a postura intransigente 

dos patrSes, e fazer valer os direitos conquistados e formalizados em lei, mediante acordo e 

greve, a FETARN e os STR's tiveram que enfrentar, de forma constante, a arrogancia e a 

truculencia dessa ciasse. Para tanto, mobilizavam-se e pressionavam, atraves de denuncias as 

autoridades competentes e a opiniao publica; alem de fazer solicitacSes a Delegacia Regional 

do Trabalho e ao Instituto de Pesos e Medidas, requerendo desses orgaos governamentais o 
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cumprimento do Dissidio, bem como a penalizacao dos patroes infratores da lei (Lima, 

2000:135). 

Nao era um movimento insignificante, pois compreendia uma area de treze municipios 

(Canguaretama, Baia Formosa, Ares, Goianinha, Sao Jose de Mipibu, Maxaranguape, Nisia 

Floresta, Ielmo Marinha, Extremoz, Ceara-Mirim, Taipu, Pedro Velho e Espirito Santo), com 

mais de trinta mil trabalhadores da cana, associados em nove Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais da area economica do Estado do RN. Segundo dados informativos da FETARN (1983, 

p . l ) essa forca organizada estava se preparando para a realizacao da Campanha Salarial de 

1983, objetivando nao somente garantir o cumprimento dos direitos conquistados em 1982, 

mas amplia-ios. 

Para atingir esses objetivos, a FETARN e os sindicatos, retomaram o processo de 

preparacao e mobilizacao da campanha de 83 logo no final do primeiro semestre. A acao 

dessas entidades foi de discutir nas bases, com as delegacias sindicais, com dirigentes, em 

cada um dos povoado onde se encontravam os canavieiros, nas fazendas e nos locais de 

trabalho. Toda a pratica que foi realizada era no sentido de analisar a campanha de 82 e 

reavaliar todo trabalho que havia sido feito durante o ano, com o proposito de retirar dai 

algumas conclusoes sobre as condicoes de trabalho para a reelaboracao da pauta de 

reivindicacoes. A FETARN e os sindicatos, aimejando maior participacao e mobilizacao dos 

trabalhadores, tanto na divulgacao como na discussao da pauta de reivindicacoes, realizaram 

varias reunioes, encontros, programas de radio e distribuiram pantletos em todas as areas em 

que se encontravam canavieiros. 

Toda essa empreitada tinha como horizonte a realizacao das assembleias sindicais para 

discutir e aprovar a pauta das reivindicacoes, bem como autorizar as diretorias dos sindicatos 

a negociar com a ciasse patronal o Contrato Coletivo de Trabalho. Nessas assembleias 

tambem foi discutida e aprovada a deflagracao de greve, caso as reivindicacoes nao fossem 

atendidas. Para tanto, os dirigentes sindicais sob a direcao da FETARN reuniram-se no dia 

09.09.83 para concluirem o documento basico que seria apresentado aos usineiros e 

fornecedores da cana, a partir do dia 26 do corrente mes. N o dia 21.09.83 foram realizadas 

assembleias em todos os sindicatos da zona canavieira com o proposito de discutir e aprovar a 

pauta de reivindicacoes e, no ensejo, autorizaram as diretorias dos sindicatos as negociacoes 

com o patronato, do Contrato Coletivo, e discutiram a deflagracao da greve (Cruz e Andrade, 

1985:17 apud FETARN, Relatorio Anual, Natal, 1983:7). N o dia 25 do mesmo mes, os 

trabalhadores da cana de todos os sindicatos voltaram a se reunir, desta feita em Assembleias 
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Gerais Extraordinarias, segundo as normas instituidas na Lei 4.330/64 e aprovaram as 

reivindicacoes, destacadas aqui as principals: reajuste salarial (INPC de 62% acrescido de 

10%), transporte seguro para os locais de trabalho, pagamento de auxilio doenca pelo 

empregador, salario familia, estabilidade para o menor e a mulher gestante e equiparacao 

salarial com relacao aos homens, sitio com 2 hectares para o trabalhador plantar, veiculo para 

transportar o trabalhador doente do local do acidente para o hospital e tabela de tarefas (Diario 

de Natal, 10.09.83, p.03). No dia 28, os representantes dos trabalhadores 

(CONTAG/FETARN/Sindicatos) apresentaram aos representantes da ciasse patronal, na 

DRT/RN, as reivindicacoes aprovadas na ultima assembleia de cada um dos sindicatos da area 

canavieira. O proposito desses lideres sindicais nao era so negociar com os patrSes, mas, ja 

sairem dali com solu^oes. Entretanto, o comportamento dos patroes, no momento das 

negociacoes, foi o mesmo do ano anterior: alegaram falta de tempo para conhecer melhor as 

solicitacoes dos trabalhadores, e, por essa razao, apresentaram como proposta, uma nova data 

para negociarem, a qual foi aceita, voltando, entao, a se reunirem no dia 04 de outubro do 

corrente ano na Delegacia Regional do Trabalho. Apesar da aceitacao da proposta para a 

negociacao acontecer no dia 04.10, o presidente da FETARN, Jose Francisco da Silva, 

declarou a imprensa o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"com essa demonstracao de boa vontade por parte dos trabalhadores, caso os 

patroes nao vierem a se apresentar com espirito conciliador, os trabalhadores 

rurais da zona canavieira do RN se sentem ainda mais legitimados para o 

exercicio do direito constitucional de greve" (Diario de Natal, 29.09.83. p. 5). 

De acordo com o combinado entre os representantes dos patroes e dos trabalhadores, 

estes voltaram a se reunir, no dia 04 de outubro, na DRT. Entretanto, apos tres horas de 

reuniao, as n e g o t i a t e s foram paralisadas por falta de contra-proposta e pela intransigencia 

do patronato que rejeitou as clausulas mais importantes da pauta de reivindicacSes, 

principalmente: a do salario base igual ao dos canavieiros pernambucanos, no valor de CrS 72 

mil (100%) do INPC), salario familia, tabela de tarefas e a estabilidade da mulher gestante, 

entre outras. Diante das circunstancias, a ciasse trabalhadora optou pela greve. O presidente 

da Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte declarou a imprensa 

que a posicao dos representantes patronais foi a seguinte: 
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"Sobre o salario, os patroes nao apresentaram nenhuma proposta, apenas 

queriam pagar 80 por cento do INPC Sobre a tabela de tarefas, eles nao 

quiseram nem saber. Entdo, a greve foi a solugdo encontrada e vamos aguardar 

o Dissidio Coletivo na Justica do trabalho" (Diario de Natal, 05.10.32). 

A decisao da ciasse trabalhadora de entrar em greve a partir de zero hora do dia 05 de 

outubro, foi por falta da negociacao entre empregadores e empregados. Esta decisao ja havia 

sido tomada, por mais de 50 mil trabalhadores da zona canavieira do RN, nas assembleias do 

dia 21 de setembro, conforme noticiou o presidente da FETARN a imprensa. Essa situacao 

era conseqiiencia do fracasso das negociasoes com a ciasse patronal. 

A ciasse patronal nao querendo near para tras, no encerramento da reuniao, declara a 

imprensa atraves de Humberto de Moura Concentino, Presidente do Sindicato de Plantadores 

de Cana, que os empregadores nao puderam negociar com a ciasse trabalhadora em razao da 

dependencia que eles tinham aos melhores precos da cana, cujos reajustes nao correspondiam 

a realidade. Vejamos a citacao feita por Humberto a imprensa: 

"Por isso, nao podemos pagar um salario de Cr$ 72 mil que os trabalhadores 

pleiteiam, pois iria de encontro aos precos minimos da cana. A tabela de tarefas 

e inaplicdvel a nossa regido. 0 salario familia nao pode ser imputado ao 

empregado, sent que a previdencia repasse os recursos" (idem, ibidem). 

Alem desse posicionamento, acreditava, ainda, esse representante da ciasse patronal, 

que a greve geral dos trabalhadores nao iria trazer nenhum beneficio a categoria, ao Estado e 

aos plantadores. Concluia esse patrao que os maiores prejudicados seriam os proprios 

trabalhadores. Nao explica porque, apenas cita que "nao cabe aos empregadores reprimir a 

greve" mas tambem, que os patroes "nao iriam permitir a invasao de propriedades" 

enfatizando que seria ilegal a presenca de piquetes nos locals de trabalho, em razao do direito 

de greve consistir em o trabalhador ir ou nao ir ao trabalho. 

Esta greve nao foi igual a de 82, como ja citamos anteriormente; ela apresentou uma 

situacao nova, no campo e que o movimento sindical nao esperava. Foi a presenca de um forte 

aparato policial, por ordem do Governador do Estado, Jose Agripino Maia, ao Comandante da 

Policia Militar, Coronel Waldomiro Fernandes, sob o pressuposto de manter a ordem, 

conforme citacao no Diario de Natal, de 05 de outubro: 
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"Para evitar os tumultos, agressoes e emboscadas armadas verificadas, contra os 

trabalhadores, no ano passado, o Governador orientou o Comandante da Policia 

— Militar, coronel Waldomiro Fernandes, no sentido de que encaminhe as regioes 

onde ha produqao de cana-de-acucar grupos de policiais militares, a fim de 

manter a ordem". (idem, ibidem) 

Nas palavras das autoras, Cruz e Andrade (idem ibidem, 18), a presenca dos policiais 

no campo, foi para agir, no sentido de pressionar o trabalhador a voltar ao trabalho. Alem 

disso, a acao do aparato militar, naquele momento, estaria associada a acao truculenta e a 

outras formas de pressao e coacao da ciasse patronal, no intuito de esvaziar o movimento 

grevista. Fato que poderia ser confirmado atraves das muitas pressoes feitas pelos patroes, e 

que foram vistas como um intuito de "segurar o trabalhador"; mas, na verdade eles queriam 

era, entre outras coisas, esvaziar o movimento grevista. 

A ciasse patronal em algumas localidades, para enfraquecer a greve, usou, de forma 

sutil, algumas taticas nao violentas, como pagar CrS 100,00 por uma braca de cana cortada, 

quando na epoca pagava-se CrS 40,00 ou CrS 50,00 como forma de pressionar os 

trabalhadores a voltarem ao trabalho. Se esta tatica foi, realmente, para desfacelar o 

movimento, a realidade foi outra, pois em seu primeiro dia de greve, segundo informacoes da 

FETARN, mais de 80% dos assalariados da cana haviam aderido a greve. Se o aparato 

policial estava no campo apenas para manter a ordem, como disse o Governador, nao se sabe, 

mas o que as reportagens dos dias seguintes relataram, foram muitas violencias em quase 

todos os municipios da zona canavieira. Dentre os varios atos de violencia cometidos, no 

periodo da greve, vejam-se alguns casos que mostram nao estarem os policiais no campo 

apenas para manter a ordem, mas para obrigarem os trabalhadores a voltarem aos seus postos 

de trabalho: no municipio de Ceara Mirim, por exemplo, a policia chegou a disparar contra 

um grupo de trabalhadores, ferindo a bala o trabalhador Jose Agulha e iancando bombas de 

gas lacrimogeneo, a fim de dispersar um piquete que impedia a passagem de caminhSes no 

Distrito de Timbo (Cf, Lima, 2000:140 apud Voz da Unidade, 20-26.10.83). 

No municipio de Goianinha, os soldados da PM eram transportados nos carros da 

Usina Estivas e, em uma certa ocasiao, obrigaram trabalhadores a subirem num caminhao, 

transportando-os ate a Fazenda Penha, para trabalhar, tendo os mesmos recusados esta ordem. 

Nao foram somente os trabalhadores que foram vitimas da PM e da ciasse patronal. Nesse 

mesmo municipio, o carro que conduzia uma equipe da FETARN, foi cercado pela policia 

que deu ordens de "maos ao alto", e so a liberou depois que a mesma se identificou. Alem 
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desse caso, tambem pode ser citado o fato de dirigentes da FETARN, do Sindicato de Ielmo 

Marinho e de Sao Goncalo do Amarante terem sido ameacados de morte, pelos proprietaries, 

Srs. Manoel Barreto e Magnus Augusto Barreto. 

Apesar da violencia acirrada de patroes e policiais militares contra o Movimento 

Sindical, apos dois dias de greve, foi declarado o fim dela greve, por ordem do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6a Regiao, sediado em Recife-PE, que julgou o Dissidio Coletivo, 

totalmente favoravel aos trabalhadores da cana. Nessa conquista dos trabalhadores, os 

dirigentes sindicais da categoria consideram que a maior vitoria foi a aprovacao de um piso 

salarial igual ao piso salarial conseguido pelos canavieiros pernambucanos, decisao que 

elevou o salario de CrS 31.185,15 para CrS 65.406,16. Esta vitoria representou um aumento 

de 110% com relacao ao INPC. Tal decisao ia de encontro ao Decreto-Lei 2.045, o que levou 

os patroes a considerarem que esta decisao do TRT era anticonstitucional e que esse Tribunal 

havia rasgado a Constituicao e pisado nela. Portanto, em protesto a essa decisao, os 

plantadores de cana estariam paralisando as suas atividades por um periodo de quinze dias. 

Declaracao encontrada nos jornais: Tribuna do Norte intitulada "Inedito, patroes podem entrar 

em greve" e no Diario de Natal "Plantadores e que agora vao decidir greve" do dia 11.10.83, 

provocando um clima de expectativa e inquietacao. Embora, houvesse, por parte dos 

empregadores, esse clima de uma suposta greve, os trabalhadores encontravam-se euforicos 

pela aprovacao de 30 entre as 35 reivindicacoes julgadas no Dissidio pelo TRT. Entretanto, 

apesar desse espirito de euforia dos trabalhadores e liderancas sindicais pelas conquistas 

alcancadas, a imprensa do RN noticiou que eles se preparavam para organizar a luta pelo 

cumprimento do Dissidio Coletivo de 83, em razao da ciasse patronal persistir em contrariar a 

lei do Dissidio, reaiizando uma assembleia, na qual decidiram que so iriam cumprir o indice 

salarial estipulado pelo Governo, com base no INPC, e que essa decisao entraria em vigor a 

partir de 1° de novembro, isto sem contar que eles tambem tomaram outras decisoes, como: o 

nao pagamento do salario familia (Lima, idem, ibidem apud Diario de Natal de 12.10.83). 

Nas campanhas salariais de 82 e 83, o processo educativo realizado pelas liderancas 

sindicais com os trabalhadores assalariados da cana, demonstrou que e possivel atingir 

mudancas alem das esperadas, quando eles sao tratados como atores sociais, ao inves de 

simples pecas de reproducao da engrenagem do processo de producao. Poder-se-ia, ainda, 

dizer que num processo educativo e fundamental realiza-io a partir das bases, por ser 

exatamente nas bases que se tern clareza do que seja o cotidiano daqueles atores sociais. 

Considerando que nao se trata de uma encena9ao, pelos individuos, de algo aparente; mas, de 
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uma realidade, cujas lutas para muda-la, possibilita o delineamento do modo de ser, de ver e 

de agir desses individuos no mundo e com o mundo fazendo-se protagonistas das mudancas 

desejadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.3 A CAMPANHA SALARIAL E A GREVE DE 1984 

A busca por uma vida digna expressa que os individuos querem ser vistos como 

sujeitos que tern direitos e podem usufruir desses mesmos direitos dentro dos principios da 

democracia. Entretanto, por chegarem a compreender que os direitos estao apenas no papel, e 

que as classes menos favorecidas lutam pela concretizacao deles. Fato notorio e o que se 

contempla no Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais no Rio Grande do Norte. As 

classes menos favorecidas, oprimidas pelo sistema capitalista, nao cruzam os bracos, pelo 

contrario, tern travado lutas com o intuito de veneer as barreiras que os tomam escravos frente 

as estruturas desse sistema. 

Apesar da tensao do termino da campanha salarial de 83, na de 1984, como foi 

descrito em documentos da FETARN, os trabalhadores da zona canavieira, a exemplo do ano 

anterior, estavam naquele momento mais uma vez empenhados em sua campanha salarial 

baseada nos mesmos parametros dos anos anteriores, por considerarem que essa era a unica 

forma de garantir os direitos conquistados tanto em de 82 como em 83. Conforme a FETARN, 

a Campanha representava ainda, o "meio de fazer retroagir a ganancia de lucro dos patroes, 

ampliando a pobreza e a miseria dos trabalhadores" (FETARN, Nota, 1983. p . l ) . Embora se 

tivesse expandido a producao do acucar e do alcool nos ultimos anos, em outra nota da 

FETARN (1984:1), essa entidade declarou que a area canavieira do RN, caracterizava-se pela 

situacao de absoluta pobreza dos que vivem do trabalho no campo. Era na atividade 

canavieira que se encontravam os maiores indices de concentracao de renda e, tambem, que 

nessa atividade, a populacao trabalhadora apresentava os mais baixos niveis de vida. A 

situacao nao podia ser diferente dado o proprio regime de trabalho a que estavam submetidos 

os trabalhadores rurais nas usinas e fazendas fornecedoras de cana. 



Nesse ano, 1984, a zona canavieira norte riograndense comportava cerca de 50.000 

trabalhadores. Esses assalariados realizaram suas assembleias tanto para discutir como para 

aprovar a pauta de reivindicacoes (em numero de 40) e autorizar aos seus sindicados a 

deflagrarem greve, caso nao fossem atendidos pela ciasse patronal. O comparecimento da 

categoria as assembleias foi significativo, cerca de 12 000, dos quais 5 000 votaram, tendo em 

vista a grande repressao existente na area para que os trabalhadores nao comparecessem as 

reunioes e as assembleias e as demais discussoes nesse momento de mobilizacao. Os patroes 

usaram de varios meios para coibirem os trabalhadores, tal qual haviam realizado nos anos 

anteriores, sendo que nesse ano a violencia foi mais acirrada, a ponto de se ter a ocorrencia 

do assassinato de um trabalhador da Companhia Acucareira Vale do Ceara Mirim, pelo 

gerente da Fazenda Trigueiro. Este fato ocorreu tres dias antes da deflagracao da greve, e 

contribuiu, ainda mais, para levantar os animos da categoria, sobretudo, pela grande presenfa 

de pessoas e entidades, imprensa escrita e falada ao funeral do trabalhador. Alem do mais, 

aconteceram varias paralizacoes, dentre elas de 3.500 cortadores de cana da destiiaria em Baia 

Formosa, a de 300 cortadores em Pedro Velho e cerca de 50% dos trabalhadores de Piquiri. 

A negociacao entre patroes e empregados, foi marcada para o dia 26.09.84, na DRT, o 

que nao aconteceu, como ja esperava a ciasse trabalhadora, vindo eles a entrarem em greve a 

zero hora do dia 28 do corrente. Essa foi a greve mais extensa, durou 07 dias, e, no seu 

primeiro dia de paralisacao, 80% dos assalariados aderiram a ela. Apesar da policia, desta vez, 

nao atacar o movimento da ciasse trabalhadora; o mesmo nao aconteceu com as milicias 

privadas e capangas. Algumas reivindicacoes foram negociadas, outras foram a julgamento no 

Tribunal Regional do Trabalho, em Recife, no dia 03 de outubro. 

Dentre as greves, como foi dito anteriormente, esta foi a mais longa, no entanto, apesar 

dos mecanismos de coercao usados pelos usineiros e fornecedores de cana, em nenhum 

momento a ciasse patronal conseguiu esvazia-ia, pelo contrario, os trabalhadores 

permaneceram coesos ate o final da greve, quando o TRT deu ganho de causa aos assalariados 

da cana do RN, concedendo-lhes as principals reivindicacoes. As conquistas dos trabalhadores 

da cana do Estado do Rio Grande do Norte equiparavam-se as conquistas dessa mesma 

categoria no Estado de Pernambuco. 

Em 1984, fecha-se o ciclo de greves dos canavieiros, momento que coincide com a 

nova conjuntura politica no pais, que foi denominada de periodo de transicao democratica. 

Seu marco principal foi o episodio das Diretas-Ja e do advento da chamada Nova Republica. 
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Todo o processo realizado pelo Movimento Sindical, desde a preparacao, mobilizacao 

e deflagracao desse ciclo de greves (82-84), redundou num saldo positivo para a ciasse 

trabalhadora. Eles nao so reelaboraram novos caminhos para solucionar seus problemas, como 

puderam produzir, atraves das lutas e conquistas, uma consciencia critica a respeito da 

dimensao da luta no campo, do direito e da justica, colocando em xeque a propria 

institucionalidade vigente que contrariava a ampliacao da modernidade das relacoes 

contratuais e da generalizacao dos valores inerentes a esta modernidade frente a truculencia 

dos patroes e da forma quase ausente com que se apresentava o Estado. 

O nao cumprimento, por parte dos patroes, das reivindicacoes dos trabalhadores, que 

se tornavam lei apos a homologacao pela DRT, nao desqualificava as campanhas salariais 

nem as lutas subsequentes as campanhas, antes, se evidenciava num processo de 

aprendizagem nao so dos dirigentes sindicais e assessores que mobilizavam ou apoiavam as 

mobiiizacoes sindicais, mas, tambem dos proprios trabalhadores. Estes eram os mais 

beneficiados, porque iam adquirindo experiencias durante as lutas, ano a ano. Esses 

trabalhadores iam deixando de ser meros espectadores que contemplavam o cenario, passando 

a ser protagonistas; atores sociais que iutavam, conquistavam e exigiam que suas conquistas 

fossem legitimadas tanto pela sociedade como reconhecidas, atraves da homologacao, pelo 

Estado. Esse processo de aprendizagem levava os individuos, envolvidos ou nao com as lutas 

dessa ciasse oprimida, a um senso critico e reflexivo dos "caminhos utilizados e dos metodos 

empregados para a sua mobilizacao nas Campanhas Salariais" (Novaes, 1993). 

As avaliacoes apos cada uma das Campanhas Salariais redundaram numa 

demonstracao clara do processo da aprendizagem, em razao de se averiguar os erros e acertos 

em todo periodo de mobilizacao da ciasse, bem como da importancia de se contar com as 

pessoas experientes, como foi o caso de se ter todo apoio, desde o initio da primeira 

Campanha Salarial, de varias entidades como: as Federacoes de outros estados (Pernambuco, 

Paraiba etc.), o SAR, o MEB, entre outras. Foi nesses momentos de avaliacoes que o 

movimento pode superar suas antigas conviccoes a respeito das mobilizacSes e passar a 

assimilar novas possibilidades de producao de conhecimento e de novas formas de 

consciencia e de acao apreendidas como coerentes e com chances, nao so de novas 

descobertas, mas tambem de exito. 

No entanto, nao se chega a um exito por acaso ou por mera tentativa, e sim, por um 

trabalho educativo. Tal fato foi reconhecido pela CONTAG desde o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II Congresso, 

realizado em Brasilia, em 1973, para tanto, achou que era preciso contar com o apoio de uma 



86 

competente assessoria intelectual, tecnica e juridica, por ser necessaria nao so para qualificar 

as lutas pelos direitos e para abrir possibilidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA juridifica9ao de novos padroes de r e d o e s 

de trabalho, mas tambem para lan9ar mao de conhecimentos e endogeniza-los na luta social 

de forma a possibilitar a experimenta9ao e a supera9ao de estados pre-existentes de 

consciencia empirico-psicologicas. Era necessario, portanto, que se viesse alcan9ar estruturas 

de racionalidade mais conscientes do interesse pelo qual se luta frente a interesses de outrem 

(Lima, 2000:172, v. l ) . 

Foi nesse desenrolar que a Igreja se fez presente, atraves do Servi90 de Assistencia 

Rural (SAR) da Arquidiocese de Natal, dando a sua parcela de contribui9ao, nao apenas nesse 

periodo do ciclo de greves, mas em toda a decada de 80. Embora tenha sido uma contribuicao 

pontual, esta foi de fundamental importancia, em razao dessa entidade oferecer infra-estrutura 

desde o periodo de prepara9ao e mobiliza9ao do movimento, liberando seus educadores para 

integrarem-se as equipes de mobiliza9ao, participando de reunioes, assembleias e encontros, 

etc., colocando a disposi9ao dos trabalhadores canavieiros, assessores juridicos para defende-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r s na Justi9a, e tambem colaborando financeiramente. 

Alem do SAR, tambem foi importante a presen9a da Coordenadoria Ecumenica de 

Servi9o (CESE), entidade sediada em Salvador, Bahia, por ter dado apoio a uma concentra9ao 

de trabalhadores canavieiros, em Natal, quando os mesmos defendiam seus direitos auferidos 

pelo Tribunal Regional do Trabalho, em novembro de 1984. Essa a9ao da CESE as 

mobiliza9oes da ciasse trabalhadora repercutiu publicamente, como o papel de uma entidade 

que estava dando apoio a luta dos canavieiros pelo cumprimento de seus direitos (FETARN, 

1985:3). 

Alem desses apoios dados por essas entidades (SAR e CESE) ao processo de 

organiza9ao dos trabalhadores, nao se pode esquecer dos inumeros encontros, reunioes, 

assembleias e cursos que foram realizados com o objetivo de levar cada um dos participantes 

a refletirem e avaliarem as lutas. O curso que essas lutas iam tomando exigiam tarefas de 

capacita9ao e forma9ao tecnica e politica, para a intensifica9ao dos trabalhos de prepara9ao de 

lideran9as, assessores e dos proprios trabalhadores, frente aos impasses enfrentados junto a 

ciasse patronal e ao Estado. 
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4.3. CAMPANHAS SALARIAIS E IMPASSES FRENTE AS MUDANCAS 

CONJUNTURAIS E ESTRUTURAIS DOS ANOS 80 

Apos o ciclo de greve de 82-84, as campanhas salariais dos trabalhadores canavieiros 

no Rio Grande do Norte passaram por uma nova etapa frente as mudancas conjunturais e 

estruturais que vinham acontecendo no pais. De 1985 ate 1994 o movimento sindical realizou 

suas campanhas salariais sem recorrer a greve como arma de pressao sobre a ciasse patronal e 

a Justica do Trabalho para alcancar resultados satisfatorios. Nesse periodo, as reivindicacoes 

de cada uma das campanhas salariais foram negociadas atraves de acordos, cujos resultados 

foram homologados em Convencoes Coletivas. A Campanha Salarial de 94 resultou numa 

greve contra a Usina Estivas, em razao dessa usina ter descumprido a clausula consagrada 

como direito conquistado pela ciasse trabalhadora, em sucessivas campanhas salariais, a qual 

definia que o corte de cana por braca fosse de cinco carreiras e nao de sete, como vinha 

fazendo essa usina. 

Todo o processo de preparacao, mobilizacao e negociacao das campanhas salariais, a 

partir de 85, comecou a demonstrar que as mesmas ja nao se evidenciavam com o mesmo 

ritmo com que tinham ocorrido as campanhas anteriores. Nesse momento, o movimento 

sindical, embora apresentasse a mesma mobilizacao de antes, nao tinha a mesma eficacia em 

termos das conquistas e vigencia dos direitos conquistados. A perda de folego que o 

movimento sindical vinha passando era decorrente de varios fatores que estavam presentes no 

setor sucroaicooleiro: o descumprimento dos direitos ja conquistados pelos trabalhadores, por 

parte da ciasse patronal; o processo de crise e reestruturacao do complexo sucroaicooleiro; o 

desemprego como um dos resultantes do processo de crise e reestruturacao dessa atividade 

economica. Alem dos fatores citados, nao se poderia desprezar as repercussoes das proprias 

mudancas politicas provocadas pelo movimento das Diretas - Ja, bem como, a inauguracao do 

advento da Nova Republica. Tambem e oportuno enfatizar que, frente ao clima de pacto 

social, nao so desencadeou-se um processo de institucionalizacao da democracia politica, 

protagonizado pelos partidos politicos; tambem os movimentos sociais, nesse momento, 

cresciam tanto em qualidade como em quantidade, vindo a pressionar a formalizacao na 

propria Constituicao de 1988, de novos direitos sociais, civis e politicos. Foram, exatamente, 

as expectativas, que setores sindicais que apoiavam o Governo da Nova Republica, tinham, 

das promessas apresentadas pela Alian^a Democratica, no pacto social e nas reformas sociais, 
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entre elas, a Reforma Agraria, que limitaram as acoes desses setores sindicais em relacao a 

tomada de certas decisoes para nao prejudicarem tais promessas. 

Antes de analisar a Campanha Salarial de 1985, as campanhas subsequentes a essa ate 

o final da decada de 80 e a primeira campanha da decada de 90, enfatiza-se que em todo o 

periodo que vai de 1985 a 1994, as campanhas salariais foram realizadas sem recorrer ao 

recurso da greve para atender as reivindicacoes dessa ciasse trabalhadora. Entretanto, nesse 

ponto analisam-se apenas as campanhas salariais que vao de 1985 ate 1991. E, a partir da 

campanha salarial de 1992 como se vera no ponto seguinte, por ser a partir dessa ate a 

campanha salarial de 1996, que a Igreja, atraves do Servico de Assistencia Rural (SAR) da 

Arquidiocese de Natal, tomou a decisao de nao mais dar apenas um apoio pontual, aos 

canavieiros, no periodo de suas campanhas e, sim, realizar um trabalho efetivo e 

sistematizado com essa categoria de trabalhadores da zona rural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.1 A CAMPANHA SALARIAL DE 1985 

Antes de comecar a preparacao e mobilizacao da Campanha Salarial de 1985, 

aconteceram alguns eventos significativos para o Movimento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais do Rio Grande do Norte. Como exemplos desses eventos podemos citar o resultado do 

julgamento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do pedido de efeito suspensivo de 

importantes clausulas do Dissidio Coletivo de 84, em 30 de Janeiro do ano em curso, juigadas 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Regiao, na cidade do Recife, em favor da ciasse 

trabalhadora canavieira; o IV ENCLAT - Encontro da Ciasse Trabalhadora do Estado do Rio 

Grande do Norte, no periodo de 09 e 10 de marco, em Natal,.contando com a presenca de 

associacoes profissionais e sindicatos, estando entre eles a FETARN e os Sindicatos dos 

trabalhadores Rurais. Este foi um dos momentos impares nesse ano de 85, porque os presentes 

ao evento pronunciaram-se sobre as grandes questoes politicas que vinham acontecendo no 

pais, objetivando pressionar e comprometer o Governo da Nova Republica com as causas 

populares e progressistas. 

Nesse ano de 1985, a Campanha Salarial seguiu o mesmo ritual das campanhas 

salariais anteriores. Entretanto, como ja citamos anteriormente, varios fatores contribuiram 

para as mudancas no ritmo da mesma. Esses fatores foram-se evidenciando a partir dessa 

campanha e nas subsequentes, e, atraves deles os sinais de cansaco, foram se apresentando 
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tanto em termos de mobilizacao quanto da eficacia no que se referia as conquistas e a vigencia 

efetiva do cumprimento dos direitos conquistados. Podemos dizer que esse cansaco era 

oriundo do descumprimento dos direitos e tambem do desemprego causado pela 

reestruturacao do complexo sucroaicooleiro; fatores esses, entre outros, que desmotivaram o 

proprio sentido das campanhas salariais ao nivel das bases sindicais. E, no estado do Rio 

Grande do Norte, somava-se, ainda, o envolvimento de dirigentes da FETARN nas eleicoes 

estaduais. O modelo contaguiano estava se tornando cansado. Ja nao atendia as expectativas 

da ciasse trabalhadora. O que era decidido nos Dissidios Coletivos era desrespeitado pela 

ciasse patronal. 

A lamentacao da ciasse patronal a respeito da crise que o setor sucroaicooleiro vinha 

passando, levou o mesmo a ser beneficiado com um investimento, atraves do PROALCOOL, 

de 2,5 trilhoes de cruzeiros, para o trienio 85/87, sendo que 90% destes recursos seriam 

provenientes do Banco Mundial e 10% do orcamento do Goverao Federal. Tal fato foi 

anunciado pelo BNDES por ocasiao do Simposio International COPERSUCAR. Entretanto, 

esta conquista do setor sucroaicooleiro nao foi para todos os atores sociais que faziam parte 

do mesmo, pois, se de um lado os usineiros e fornecedores de cana estavam sendo 

beneficiados, por outro lado, os trabalhadores continuavam em situacoes precarias tanto nas 

condicoes de vida como de trabalho. O patronato continuava desrespeitando os direitos 

conquistados pelos trabalhadores, fato que pode ser comprovado nas denuncias feitas pela 

FETARN ao Ministerio do Trabalho, que ao mesmo tempo solicitava medidas de fiscalizacao 

e punicao aos patroes infratores da Lei. Tambem o fato das Juntas de Conciliacao e 

Julgamento se encontrarem centradas na capital do estado e, praticamente, atenderem apenas 

a demanda das reclamacoes, vindo os sindicatos a recorrerem a Justica Comum (FETARN, 

1985a: 2 e 4). 

No processo de mobilizacao, para nao ocorrerem problemas financeiros da mesma 

natureza dos que haviam ocorrido em 84, a FETARN solicitou apoio aos STR's de outros 

estados, a CONTAG, ao MEB, a CESE, entre outras entidades. A solicitacao a essa ultima 

entidade foi atraves de um projeto, intitulado "Projeto de Assistencia e Assessoramento 

Educational a Federacao e aos Sindicatos de Trabalhadores da Area Canavieira" com 

vigencia para o periodo de fevereiro a julho de 1985. O objetivo do mesmo era cobrir varias 

despesas e tambem ajudar na manutencao do programa de radio "Em Marcha para o Campo" 

(FETARN, 1985 m). Essa preocupacao da FETARN para o bom andamento da Campanha 

Salarial nesse ano era decorrente de fatos ocorridos no ano anterior e tambem para que a 

mesma nao sofresse problema de continuidade, considerando a necessidade da mobilizacao de 
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toda a categoria por um lado, e por outro, o grande numero de denuncias que vinham sendo 

feitas pelos sindicatos de toda zona canavieira no tocante ao descumprimento do Dissidio. 

Tambem frente ao desmobilizador dos atos de violencia (surra, acidentes de veiculos que 

transportavam trabalhadores, obrigar o trabalhador a assinar documento etc.) que vinham 

sendo praticados pelos patroes (FETARN, 1985b, c, d, e, f, i, j) . Alem da documentacao da 

FETARN, tem-se tambem varias reportagens, nos jornais locais, que denunciam a situacao de 

violencia da zona canavieira do Rio Grande do Norte (Tribuna do Norte, 16.06.85; 14.08.85, 

p.05; Diario de Natal, 13.08.85 e 24.09.85). 

A arregimentacao do processo de mobilizacao da luta dos canavieiros, nesse ano, 

1985, exigia que os dirigentes sindicais, assessores, entre outros envolvidos, conduzissem a 

luta com mais cautela. De um lado, porque ja tinham uma certa experiencia, e do outro, 

porque o momento presente era um momento de transi9ao na politica brasileira. Os 

canavieiros seguiram o processo preparatory ate chegarem as negociacoes, da mesma forma 

dos anos anteriores. As negociacoes dessa Campanha Salarial foram as mais concorridas ate 

entao, pois, envolveram um numero maior de participantes de ambas as partes (empregadores 

e empregados), incluindo advogados e assessores, alem da mediacao do Delegado e do 

Ministro do Trabalho. O periodo de negociacao durou 04 dias e seu termino veio com o 

acordo entre empresarios e canavieiros, nao sendo preciso deflagrar greve. O resultado das 

negociacSes foi dessa forma, gracas a intervencao do Ministro do Trabalho, que refletiu sobre 

o pacto social proposto pelo presidente da Republica, o Sr. Jose Saraey. Na conclusao da 

negociacao o Delegado Regional do Trabalho, no Rio Grande do Norte, Ticiano Duarte, 

destacou com maxima importancia a inovacao do acordo coletivo firmado entre as partes 

como resultado da Campanha Salarial de 1985: a criacao de uma comissao tripartite, formada 

por dois representantes de cada parte, dos trabalhadores, da DRT e da ciasse patronal para 

atuar no "acompanhamento fiel do estabelecido acordo, a fim de que diividas e conflitos 

fossem aliviados" (Tribuna de Natal, 01.10.85). 

Diante desse resultado, a FETARN passou a atuar de forma que os patroes viessem a 

cumprir o Acordo. Para tanto, a Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do RN, com o 

apoio do SAR, programou encontros para organizar a luta pelo cumprimento da Convencao 

Coletiva de 85, bem como, para tomar, nao so conhecimento de tudo que estava ocorrendo em 

cada um dos municipios da zona canavieira no tocante ao descumprimento das reivindicacoes 

acordadas e dos atos de violencias, mas para fazer com que dali, saissem algumas 

providencias para solucionar os problemas. Por exemplo, no Encontro realizado em 

Canguaretama, em 20.10.85, foi decidido criar Delegacias Sindicais nas localidades de 
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Piquiri, Cercado Grande e Rua Nova, todas do municipio de Canguaretama, para solucionar 

os problemas ali presentes. 

A medida que tais encontros iam acontecendo e iam explicitando o quadro de 

violencia e arbitrariedades da ciasse patronal, a FETARN e os Sindicatos recorriam a 

Delegacia Regional do Trabalho e a outros orgaos piiblicos como o Departamento National 

de Estradas e Rodagens (DNER), solicitando medidas para garantir o cumprimento da 

Convencao Coletiva e para garantir o proprio direito de acao sindical, alem de providencias 

no sentido de amenizar a repressao praticada ou orquestrada, por cabos e administradores de 

campo, sobre os trabalhadores. 

O descaso pelo cumprimento dos direitos em anos anteriores e agora, pela ciasse 

patronal, impulsionou a FETARN a estar atenta aos fatos para denuncia-los aos orgaos 

responsaveis pelo cumprimento da lei, exigindo deles as medidas cabiveis. Alem dessa 

situacao a FETARN, os Sindicatos e os trabalhadores foram pegos de surpresa, quando por 

ocasiao do VI Encontro National de Produtores de Alcool, organizado pela Sociedade dos 

Produtores de Acucar e Alcool (SOPRAL), em Brasilia, no mes de outubro. Nesse encontro o 

Ministro da Industria e Comercio, o Sr. Roberto Gusmao, autorizou a moagem de toda a cana 

excedente, cerca de 800.000 toneladas, do Estado do Rio Grande do Norte, o que implicou na 

producao recorde de 130 milhoes de litros de alcool, e de mais dois milhoes e seiscentos mil 

sacas de aciicar, alem de 90.000 toneladas de mel rico, destinado a exportacao (Tribuna do 

Norte, 26.11.85). Decisao dessa natureza, depois de inn mes da Convencao Coletiva, 

benenciava a ciasse patronal, enquanto as organizacoes sindicais dos trabalhadores 

enfrentavam o cenario vivenciado pelos trabalhadores, e configurado pela violencia e o 

descumprimento da lei. 

Alem dos fatos ocorridos diretamente no setor sucroaicooleiro, houve outros que 

marcaram o setor agricola, em 1985, e que se tornaram mobilizadores das lutas do Movimento 

Sindical dos Trabalhadores Rurais, como o lancamento do Projeto Nordeste, que propiciou 

espacos para que os pequenos produtores rurais assegurassem no ambito deste programa a 

efetiva satisfacao de seus interesses, especificamente o componente PAPP (Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor Rural). Este programa, por exemplo, tornou-se motivo de 

constantes pressSes e mobilizacoes das federacoes e sindicatos de trabalhadores rurais no 

Nordeste. Levou essa categoria a uma participacao que se deu atraves da Comissao Regional 

de Desenvolvimento Rural e das Comissoes Paritarias em nivel dos estados incorporando a 

representacao dos trabalhadores rurais, apesar do questionamento sobre a real paridade. 

Salienta-se que, os espacos ocupados pelo movimento sindical dos trabalhadores rurais, 
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atraves do PAPP, tiveram as suas origens no Movimento Muda Nordeste, criado nos fins de 

1984, durante a campanha eleitoral para sucessao presidencial. Este foi um movimento que 

reuniu mais de cinquenta entidades da sociedade civil, alem de personalidades politicas como 

o governador do estado de Pernambuco, o Sr. Miguel Arraes. 0 PAPP foi um programa que 

no IV Congresso da CONTAG, realizado em Brasilia, no periodo de 25 a 30 de maio de 1985, 

foi discutido a luz da proposta do processo de democratizacao das tomadas de decisoes e do 

processo de planejamento e execucao da proposta da FETAPE, o que levou a producao dos 

primeiros resultados concretos, em termos de propostas politicas para uma nova relacao entre 

o Estado e o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais. Com o que esse programa 

propos, abriram-se novas portas para as federacoes e os STR's, por serem eles chamados a ser 

os reais sujeitos de seu processo de concepcao, planejamento, implementacao e avaliacao, 

apesar de correrem riscos de distorcao e cooptacao. Como sujeitos do programa, as federacoes 

tiveram que readequarem o seu aparato burocratico, bem como, foram dotadas de 

infraestrutura e de recursos para contratar assessores e advogados, superando, mesmo que em 

um curto periodo, as suas dificuldades financeiras. Nesse momento, o movimento sindical 

estava numa situacao delicada, em razao de ter que enfrentar os setores organizados e ligados 

a Igreja e ao sindicalismo cutista que se encontrava numa fase de auge no campo, alem de 

outros movimentos sociais agrarios annados com a CUT e o PT. Portanto, pode-se 

compreender que o contexto em que aconteceu a Campanha Salarial de 85 foi bastante 

pertinente para influenciar o processo da campanha, desde a prepara^ao ate as negociacoes 

entre empregados e empregadores, nao sem criticas contundentes a concepcao e pratica do 

complexo CONTAG/Federacoes/Sindicatos e de suas relacoes com o Estado. 

Ainda arguindo sobre a campanha de 85, considera-se importante ressaltar que foi no 

periodo dessa campanha que se evidenciaram aos imperativos de mercado: a produtividade e a 

competitividade. Foram imperativos anunciados pelo Governo Federal, vindo a inaugurar uma 

nova fase de modernizacao da economia sucroalcooleira pela expansao vertical do cultivo e 

racionalizacao da capacidade industrial instalada, que tambem redundaram em inovacoes 

relativas a organiza9ao do trabalho. 
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4.3.2. A CAMPANHA SALARIAL DE 1986 

Em 1986, novamente, a Campanha Salarial dos assalariados da cana no Rio Grande do 

Norte aconteceu sob varias mudancas. Dentre elas, a mais marcante foi a nauguracao das 

Campanhas Salariais Unificadas dos Canavieiros do Nordeste. A unificacao foi formada pelos 

estados do Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas, e a CONTAG foi quern 

coordenou o movimento. A preparacao e mobilizacao seguiram o mesmo modelo das 

campanhas salariais anteriores. Foi uma preparacao conjunta com a participacao das 

federacoes de todos os estados, atraves de encontros regionais e estaduais, alem de todo um 

trabalho relativo a unificacao da pauta de reivindicacoes e da definicao do calendario da 

campanha e do corpo de assessores e diretores da Confederacao que iria apoiar a Campanha 

em cada um dos estados. Nesse novo momento foi enfatico o numero de sindicatos e 

trabalhadores presentes as reunioes marcadas para a elaboracao da pauta de reivindicacSes da 

categoria ao nivel da regiao Nordeste. A reuniao do dia 21.09.86, por exemplo, foi marcada 

pela mobilizacao de 150 sindicatos nos estados e 1 milhao de canavieiros. 0 numero de 

assalariados da cana no Rio Grande do Norte, nesse ano, era de 60 mil trabalhadores (Diario 

de Natal, 16.09.86, p. 10). 

Na pauta das reivindicacoes, os trabalhadores pediam melhores condicSes de 

transporte para os trabalhadores, continuidade do auxilio-doenca, sitio para o plantio de 2 

hectares, reducao da tarefa diaria de trabalho, moradia com requisitos minimos de 

salubridade, seguranca, higiene, conforto e restauracao por conta do empregador, salario da 

mulher equiparado aos homens em condicoes iguais de trabalho, estabilidade para a gestante e 

para o delegado sindical, repouso semanal remunerado com base na producao e pagamento de 

horas extras, multa de 10% por atraso no pagamento do salario, multa de infracao de 

descumprimento de clausula do contrato coletivo de trabalho, salario familia, proibicao do uso 

de arma de fogo no local de trabalho para cabos de turma, administradores e assemelhados; 

entre outras reivindicacoes e alem dessas, que o salario fosse unificado, fato que ja vinha 

sendo vivenciado pela categoria, atraves da equiparacao dos salarios dos outros estados, com 

relacao ao salario reivindicado e conquistado pela ciasse trabalhadora de Pernambuco. 

Com a Campanha Unificada, a CONTAG objetivava levantar os animos da ciasse, en] 

cada um dos estados, frente ao descumprimento, por parte do patronato, dos direitos 14 
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consignados em lei, bem como daqueles direitos conquistados pelos trabalhadores em 

campanhas salariais anteriores. Alem do mais, a campanha unificada integrava mais a ciasse 

canavieira em todo o Nordeste. 

Toda a mobilizacao da categoria na regiao Nordeste, buscava a ampliacao de suas 

conquistas, e a manutencao dos direitos ja conquistados em campanhas anteriores. Nos 

encontros e reunioes debateram a importancia das negociacoes atraves do acordo entre 

empregadores e empregados, mas nao descartaram a possibilidade de recorrer a greve. Um 

exemplo desse fato esta registrado no jornal Diario de Natal, datado de 16.09.86: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os canavieiros do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Paraiba, em 

campanha salarial da categoria, sob a coordenagdo da Confederacao Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura, aprovarao no proximo dia 21 em 

assembleia, a pauta de reivindicacoes para posteriores negociagoes com 

representantes patronais, com indicativo de greve, se as propostas nao forem 

atendidas, incluindo-se opiso salarial de Cz 1.200,00" 

Embora a ciasse trabalhadora estivesse numa Campanha Salarial Unificada, a qual 

pretendia dar um novo rumo as relacoes de negociacoes entre patrSes e empregados, de forma 

que nao fosse preciso recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasilia, como ja foi 

dito, a categoria nao descartava a possibilidade da deflagracao de greve, mas tambem nao 

descartava a propria ideia de uma livre negociacao em cada um dos estados ora integrados na 

campanha. Fato verificado em algumas das reivindicacoes feitas pela ciasse trabalhadora, 

como foi o caso dos valores das tabelas de tarefas entre os estados, em funcao da segmentacao 

do processo de trabalho apresentar diferencas na medicao e pesagem e formas de remuneracao 

em cada estado; e, tambem, dever-se-ia considerar a questao da diferenciacao dos niveis de 

organizacoes sindicais dos varios estados, entre outros parametros. 

Alem das particularidades encontradas em cada um dos estados nordestinos, ora 

integrados na Campanha Salarial Unificada, no caso dos canavieiros do Estado do Rio Grande 

do Norte, nesse ano (1986), um dos grandes problemas enfrentados por essa categoria era com 

relacao a agudizacao do problema do transporte que conduzia esses trabalhadores aos seus 

locais de trabalho, por ser, ao mesmo tempo, inadequado e inseguro, colocando em risco a 

vida desses canavieiros. Esse problema era tao grave, que as entidades sindicais, a FETARN e 

os sindicatos da zona canavieira estavam sempre notificando os acidentes ocorridos, para ver 

se os orgaos competentes tomavam alguma providencia. Essas entidades sindicais nao viart} 
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muitas possibilidades de mudancas. De um lado, porque os trabalhadores da cana sujeitavam-

se ao tipo de transporte oferecido pelos usineiros e fornecedores de cana, para conduzi-los aos 

seus locais de trabalho e, por outro lado, por causa tanto da inoperancia como da omissao dos 

orgaos estatais encarregados pela fiscalizacao e punicao dos infratores. Embora esses 

trabalhadores tivessem o conhecimento de que, constantemente estavam acontecendo 

acidentes com os caminhoes que os conduziam aos locais de trabalho, tal sujeicao era em 

razao dos mesmos nao terem outra alternativa para sobreviver, a nao ser vender sua forca de 

trabalho, no setor sucroaicooleiro, para garantir o seu sustento e o de sua familia. Mesmo que, 

entre eles, houvesse aqueles trabalhadores conscientes do risco de vida que estavam 

enfrentando todos os dias, eles nao tinham outra escolha para chegar aos locais de trabalho. 

Para esclarecer melhor a situacao da inquietacao, por parte das liderancas sindicais, a respeito 

da inoperancia dos orgaos publicos encarregados de fiscalizar e punir os infratores das leis 

que regulam os meios de transportes, segue-se o exemplo de um acidente ocorrido com 120 

trabalhadores, que eram conduzidos ao local de trabalho, por um caminhao gaiola, da 

Companhia Acucareira Vale do Ceara Mirim, pertencente ao usineiro e candidato a 

governador do Estado, o Sr. Jose Geraldo de Melo. Por excesso de velocidade este veiculo 

capotou, provocou a morte, no local, de sete trabalhadores, alem de deixar mais 34 feridos, 

dentre eles, alguns em estado grave (Diario de Natal, 01.10.86). Nao foi so esse caso que 

chamou a atencao da lideranca sindical para notificar o que aconteceu. Pelo contrario, viu-se 

que esse tipo de fato, ha tempo, vinha acontecendo com os meios de conducao dos 

trabalhadores da cana. Essa preocupacao pode ser constatada em outras notificacoes feitas por 

essas liderancas (FETARN e STR's) as autoridades competentes para tomarem as devidas 

providencias, como noticia o Diario de Natal, datado de 02 de outubro de 1986: a FETARN 

cita que tern registros de acidentes dessa natureza, sendo os de maior gravidade, em Sao Jose 

de Mipibu, Goianinha, Baia Formosa, Canguaretama, Ponta do Mato (em Ceara Mirim), e 

mais recentemente, ou melhor, na sexta-feira, anterior ao acidente acima citado, em Baia 

Formosa havia ocorrido outro acidente, deixando varias vitimas, e que, ate a data da 

notificacao, nao se tinha conhecimento de nenhuma providencia ou de medidas concretas 

tomadas, por parte do Governo do Estado, Governo Federal, atraves do Ministerio do 

Trabalho e da Policia Rodoviaria para proibir e evitar que problemas dessa natureza 

continuassem acontecendo impunemente com os trabalhadores canavieiros. 

As notificacoes como as que a Federacao dos Trabalhadores na Agricultura vinha 

fazendo a respeito do descaso referente aos inumeros acidentes que vinham ocorrendo com os 
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trabalhadores assalariados da cana, demonstravam a falta de cumprimento da Iegislacao do 

Conselho Nacional de Transito que disciplina o transporte em rodovias. 

Nao foi somente a questao do transporte que norteou a mobilizacao da Campanha 

Salarial de 86 no Rio Grande do Norte, mas, outros problemas de violencias que foram 

discutidos nos debates realizados pela ciasse trabalhadora, como tambem, foram manchetes 

dos jornais locais, na epoca, tipo: "Barao paga hora extra com balas. Violencia na usina: 

cobranca de hora extra devida pela Acucareira acaba matando trabalhador", "Morte 

premeditada, como nos bang-bangs" (Diario de Natal, 24.09.86. p. 05). "Repercussao da 

morte do canavieiro. Assassinato do trabalhador da Usina do Barao mereceu repudio de varias 

entidades internacionais" (O Poti, 28.09.86). "Crime social no Ceara Mirim. Usina do 

Candidato forja acoes para dispensar trabalhadores rurais que tinham direito a estabilidade". 

"Tramenha atinge Justica do Trabalho". "Trator e jogado contra mulheres e criancas". 

"Empregado leva xexo no corte de cana" ( 0 Poti, 31.08.86). 

E bem verdade que toda conotacao feita pelos meios de comunicacao sobre tais fatos, 

nao foi apenas em prol da situacao da ciasse trabalhadora canavieira. Por tras de tudo isso, o 

que se tinha, na verdade, eram questoes mais de cunho politico do que social, em razao, de 

tratar-se de candidatos as eleicoes naquele ano, como era o caso do usineiro que concorria o 

pleito para Governador do Estado, e, dirigentes sindicais aliados ao PMDB. Dentre eles, 

alguns tambem eram candidatos. 

Alem da conjuntura politica do Estado do Rio Grande do Norte, a qual se refietiu na 

Campanha Salarial de 86, tambem foi incrementada toda uma discussao sobre o cumprimento 

dos acordos coletivos e o pacote de medidas economicas do Governo Federal, como cita 

Lima: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Houve uma discussao sobre o cumprimento dos acordos coletivos, sobre a 

conjuntura e o pacote de medidas economicas do Governo Federal (Piano 

Cruzado), inclusive com o apoio de assessores economistas. Esses para alem de 

suprirem os dirigentes sindicais com informaqoes e conhecimentos sobre as 

repercussoes do pacote econdmico do Governo, tambem prestaram um serviqo 

relativo a uma proposta unificada de reivindicacao salarial compativel com uma 

politica de congelamento de pregos e uma conversao adequada da tabela de 

tarefas em valores da nova ntoeda. Enftm, cdlculo de ajustes, ganhos e perdas 

(Lima, 2000:52, v. 2). 



97 

A discussao do pacote economico era uma forma do Governo desviar a atencao dos 

trabalhadores das suas lutas mais importantes neste momento, como: a Constituinte e a 

Reforma Agraria, as quais abririam as portas para novas expectativas de vida e trabalho, para 

aqueles que estavam vivendo em pessimas condicoes tanto de vida como de trabalho, 

principalmente para aqueles trabalhadores que nao eram da localidade onde trabalhavam ou 

eram de outros estados. Essas pessoas precisavam ficar alojadas em galpoes oferecidos pelas 

usinas, e, o depoimento de alguns trabalhadores e relato feito pela equipe do SAR, no 

Relatorio de Visita dessa equipe a area canavieira, no periodo de 25 a 29 de setembro de 

1986, confirmam essa condicao de miseria. A descricao dos depoimentos e relatos da equipe 

do SAR dizia o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os patroes continuant sent pagar direito, pagam um, dois ou tres cruzados pelo 

corte da braga de cana, depende do tipo; tern dia que se trabalha o dia todo e so 

se ganha dezesseis cruzados; na Baia Formosa, muita gente trabalha, mas 

quando chega o final de semana, nao recebe dinheiro, se for reclamar apanha 

dos policiais; (...); muitas vezes a gente trabalha e nao sabe quanto vai ganhar 

pelo dia de sen'ico" (Depoimento de trabalhadores) 

"Vlsitamos a Fazenda Almas, onde existe um galpao so com cobertura, dentro 

do canavial, com mais ou menos duzentos trabalhadores entre homens e 

criancas, na sua maioria, vindos da Paraiba, onde encontramos as redes 

armadas, o fogo onde fazem a comida e um tanque descoberto, com dgua que 

bebem, tomam banho e que serve para o gasto, esta dgua e cheia de bagago. Ao 

redor do galpao so se ver lama, onde os porcos circulam. A sujeira e tanta, que e 

insuportdvel permanecer no interior do galpao, mas os trabalhadores e suas 

criangas, nao tendo alternativa sdo obrigados a permanecer nessa situagdo. (...). 

As condigoes de trabalho sdo pessimas, saem com escuro para o trabalho, 

voltam para o almogo ao meio dia, uma hora depois voltam para o trabalho e 

chegam de volta ao galpao, a noite, onde caem na rede para descansar o corpo e 

reiniciar tudo no outro dia" (Relato da equipe do SAR.). 

Alem das condicoes de vida e trabalho enfrentadas pelos assalariados da cana, ja 

explicadas acima, ainda, foi citado, nesses contatos da equipe do SAR com os trabalhadores 

da Zona canavieira do RN que, no dia 24.09 do citado ano na Fazenda Almas, havia 

acontecido, o 2° assassinato daquela semana, e que casos como este se repetiam com 

frequencia no canavial dessa fazenda, e que nunca foram esclarecidos. 

Enquanto estavam ocorrendo as visitacoes nos canaviais, paralelamente estavam 

acontecendo as negociacSes entre os representantes da ciasse trabalhadora e da ciasse 



patronal. Nesse interim, mais precisamente no dia 26, aconteceu um acidente com 

trabalhadores da Baia Formosa, causado pelas pessimas condicoes de transporte, deixando 

mais de 20 pessoas feridas. Este fato contribuiu para acirrar os animos das negociacoes e 

mobilizar a opiniao publica em favor dos trabalhadores. Tambem, em decorrencia desse 

mesmo fato, vieram as criticas sobre a postura da CONTAG em relacao a forma como essa 

entidade vinha realizando a mobilizacao da categoria em suas campanhas salariais, tarefa ate 

entao, priorizada por essa Confederacao e que agora era transferida para a responsabilidade 

das federacoes e dos sindicatos. 

O processo de conscientizacao era algo imprescindivel para os canavieiros da regiao 

Nordeste, principalmente, para os do Rio Grande do Norte, pois, mesmo sendo cerca de 

60.000 trabalhadores, boa parte deles, temiam perder o emprego, por isso submetiam-se ao 

julgo escravista da ciasse patronal. Muitos desses trabalhadores nao conheciam os direitos ja 

consignados em lei nem as conquistas das Convencoes e Dissidios Coletivos, frutos das 

campanhas salariais, realizadas desde 82. Uma das razoes para essa desinformacao, por parte 

da ciasse trabalhadora, era que esses trabalhadores eram novos na atividade. Como vimos no 

capitulo anterior, na Tabela II, a area da cana, nessa epoca, estava em plena expansao, 

suprimindo outras atividades agricolas no Estado, desapropriando pequenos produtores, e, ao 

mesmo tempo, fazendo desses pequenos produtores, moradores de beira de estrada, da 

periferia urbana da zona canavieira, boias-frias etc. Se de um lado, essa cultura agricola estava 

colocando o Estado entre os principals produtores da regiao Nordeste, por outro lado, o indice 

de pobreza nos municipios da zona canavieira era o mais alto do Rio Grande do Norte. 

A Campanha Salarial de 86 foi a segunda campanha em que as reivindicacoes dos 

trabalhadores foram atendidas, atraves das negociacoes, sem que a ciasse trabalhadora 

apelasse para o recurso da greve. Entretanto, nao foram grandes as conquistas nesse ano, 

frente as politicas do Governo Federal. A principal reivindicacao da categoria era o salario 

mensal no valor de Cz$ 1.200,00 (hum mil e duzentos cruzados), e esse ficou em CzS 960,00 

(salario minimo de CzS 800,00 mais a apIica9ao do IPC, com o acrescimo de 10,56% de 

produtividade). O mesmo entraria em vigor no dia 06 de outubro daquele ano ate 05 de 

outubro do ano seguinte. Esse salario devia ser um valor que correspondesse ao salario 

minimo legal acrescido de 3%. Outra reivindica9ao importante era a tabela de tarefas, nesse 

ano o acordo dos valores tinha como referenda o valor do salario conquistado pela categoria. 

As demais conquistas dessa campanha salarial, nao eram conquistas novas, mas eram, 

praticamente, a garantia dos direitos ja conquistados em campanhas anteriores, inclusive, a 
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permanencia da comissao tripatite, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento da Convencao 

Coletiva, sendo cada parte (DRT, trabalhadores e patroes) representados por dois membros, 

decisao tomada no ano anterior. 

Dessa Campanha Salarial Unificada, o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 

conseguiu como respaldo: provocar novos impactos na opiniao publica e na ciasse patronal, 

atingir as filiais das empresas dos outros estados, bem como, beneficiar os trabalhadores que 

vendiam sua forca de trabalho em mais de um dos estados produtores de cana, por morarem 

em areas proximas as divisas desses estados participantes (Rio Grande do Norte, Paraiba, 

Pernambuco e Alagoas). Entretanto, as liderancas sindicais da ciasse trabalhadora, frente a 

conjuntura economica e politica que o pais vinha enfrentando, sabiam que as conquistas desse 

ano nao seriam suficientes, mesmo sendo ao nivel de Nordeste deviam esperar alguns meses 

para reiniciar as mobilizacoes para a realizacao da Campanha Salarial de 1987. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.3. A CAMPANHA SALARIAL DE 1987 

A trajetoria de todas as campanhas salariais realizadas no Rio Grande do Norte, ate 

1987, tinha como eixo mobilizador o descumprimento, por parte da ciasse patronal, dos 

direitos consignados na lei ou conquistados atraves de convencoes e dissidios coletivos. Em 

1986, frente ao desanimo da ciasse trabalhadora, por causa do descumprimento dos direitos, 

ate entao, homologados pela Delegacia Regional do Trabalho, os estados nordestinos, 

produtores de cana, atraves da Confederacao National dos Trabalhadores na Agricultura, 

reuniram-se e realizaram a I Campanha Salarial Unificada. Como vimos anteriormente, nao 

foram grandes as conquistas da ciasse, mas serviu de animo para a categoria comecar a 

Campanha Salarial de 1987, mais cedo, e realiza-la sem dividi-Ia em dois momentos, e 

apresentar um cunho educativo bem promissor para todos os participantes da mesma. 

Embora seja possivel visualizar um lado positivo, com o initio da Campanha Salarial 

mais cedo, e bem verdade que esse foi mais um ano dificil para a ciasse trabalhadora realizar 

todo processo da campanha, desde a sua preparacao ate chegar as negociacoes finais entre 

empregadores e empregados. 
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Nesse ano (1987), a politica do Governo Federal estava levando o pais a um cenario de 

crise economica, de caos social e de anomia politica, em razao das politicas, ate entao 

apresentadas, nao terem sido suficientes para mudar o cenario em que se encontrava a 

sociedade brasileira. Pelo contrario, a cada momento que passava, agravava-se cada vez mais. 

Essa situacao pela qual vinha passando a sociedade brasileira, levou as mais diversas 

categorias sociais a se mobilizarem em busca de solucoes que pudessem abrir portas para 

novos horizontes, principalmente, para as massas populares desse pais. 

Foi sob o impacto de varios fatores que a Campanha Salarial de 1987 foi realizada. 

Dentre os varios fatores, destaquem-se aqueles que, nao so tiveram um peso para a 

Campanha, mas tambem para a conjuntura politica e economica do pais. Em primeiro lugar, 

cite-se a Constituinte, a qual veio abrir a perspectiva tanto da formalizacao de direitos que ha 

muito tempo os trabalhadores e as massas populares vinham requerendo, como a resolucao da 

secular questao agraria. 0 Piano de Reforma Agraria da Nova Republica foi substituido pela 

proposta do "Piano Mestre" para a Reforma Agraria; o Decreto-Lei N° 2.335, de 12 de junho 

de 1987, chamado de Piano Cruzado III ou Piano Bresser (do Ministro Luis Carlos Bresser 

Pereira) determinou alteracoes na economia brasileira; os processos de crise e reestruturacao 

do complexo sucroaicooleiro, nao so infiuenciaram, mas contribuiram na evidenciacao das 

mobilizacoes dos movimentos sindicais nesse ano. 

A Constituinte, por exemplo, passou a mobilizar os vastos setores politicos e camadas 

sociais nas mesmas proporcdes em que aconteceram as Diretas-Ja. O Piano Cruzado III foi 

uma medida adotada pelo Governo para superar as deficiencias geradas pelas politicas 

implantadas com os Pianos Cruzados I e II. Foi uma politica que contava em seu bojo com o 

objetivo de evitar a aceieracao brutal da inflacao. Uma medida de retorno a politicas 

economicas mais ortodoxas. Nessa politica foi estabelecido um arrocho salarial e a imposicao 

de outras perdas pela nova sistematizacao de politica salarial. O Governo tomou uma nova 

posicao com relacao aos gastos publicos e, para controle dos mesmos, adiou algumas obras 

previstas para 1987. Somado a essa decisao, extinguiu subsidios, como o do trigo, fato que fez 

com que se elevasse o preco dos produtos de consumo popular. A elevacao dos precos dos 

produtos derivados do trigo foi reforcada por um congelamento partial e temporario que 

possibilitava uma flexibilidade na alteracao dos precos em face da livre economia de mercado 

e pretendia impedir que viesse apresentar os mesmos problemas do Piano Cruzado I 

(DIEESE, 1987: 01). 
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Toda essa posicao tomada pelo Governo Federal teve como objetivo, nao so realizar o 

arrocho salarial e a consequente reducao do consumo interno, mas tambem aumentar o 

superavit comercial, atendendo as exigencias do Fundo Monetario Internacional (FMI) e, 

tendo como perspectiva o fim da moratoria e do retorno do pagamento dos juros e 

amortizacao da divida externa. Alem dessa analise sobre a situa9ao do pais, o DIEESE, em 

1987, tambem mostrou que houve uma incoerencia entre a sua e a analise de alguns 

estudiosos sobre os salarios medios reais, em 1986, afirmando o seguinte: se neste ano (86) os 

salarios medios reais apresentaram um crescimento relativamente pequeno (4,9%), ainda, 

nesse mesmo ano, em novembro, estancou e, a partir do mes de dezembro passou a 

experimentar uma queda violenta e brusca com as medidas do Piano Cruzado III, a ponto de 

em abril, de 1987, o salario medio real ser inferior em 2 1 % em relacao ao salario de marco de 

1986. Considerando que a situacao da economia brasileira estava um caos total, em abril, o 

Governo Federal atraves do recem empossado Ministro da Fazenda, passou a elaborar uma 

nova proposta para a politica economica do pais, a qual pudesse freiar a acelera9ao 

inflacionaria denotada pela maior desvaloriza9§o do cruzado e que redundasse em novas 

perspectives para a retomada das redeas dessa economia que se encontrava descontrolada. 

Entretanto, foi possivel observar que foi exatamente nessa epoca, que se acentuou a queda do 

poder aquisitivo, caracterizando numa das mais intensas e bruscas redu9oes do salario medio 

real ja sofridas pelos trabalhadores brasileiros (DIEESE, 1983:02-03). 

Frente aos varios fatores politicos, economicos e sociais que o Brasil vinha 

enfrentando foi que se deu a Campanha Salarial de 87. A este cenario brasileiro, no caso do 

Rio Grande do Norte, tambem foi somado o processo de crise e reestrutura9ao do complexo 

sucroaicooleiro, o qual havia priorizado uma politica de aumento das exporta9oes e do 

superavit comercial (idem, ibidem). 

Para reverter a situa9ao do processo de crise e reestrutura9ao da economia 

sucroalcooleira, o Governo, atraves do Ministro da Fazenda, apresentou ao Conselho 

Monetario National (CMN) uma nova proposta de "saneamento e consolida9ao" das dividas 

das usinas, a qual foi homologada por esse Conselho, em 22.09.87, e tambem criou uma 

"iinha especial de assistencia crediticia" no valor de CzS 14 bilhdes de cruzados, tentando, 

dessa maneira, resolver o problema da descapitaliza9ao desse setor. Entretanto, no momento 

em que foi anunciada essa linha de credito, tambem foi feita uma declara9ao a ciasse 

empresarial, que a mesma poderia contar com outra solu9ao, por parte do Governo Federal. 

Caso, o dinheiro ora liberado por essa linha de credito, nao fosse suficiente para amortizar 



102 

suas dividas junto aos seus credores, ser-lhe-ia oferecido, um novo aporte de recursos 

necessarios a satisfacao da divida (Jornal do Brasil, 23.09.87). 

Essa posicao do Governo, segundo o Ministro da Industria e Comercio, Jose Hugo 

Castelo Branco, deveria ser um complemento ao projeto de saneamento feito pelo Instituto do 

Aciicar e do Alcool (IAA), de 450 milhoes de dolares, que tinha sido insuficiente para a 

reestruturacao do setor sucroaicooleiro. Na nova proposta do Governo, dos CzS 14 bilhoes de 

cruzados estaria a frente como administrador o Banco do Brasil e esses recursos teriam como 

fonte, a emissao de titulos do Banco Central, e seriam para beneficiar cerca de 130 usinas nas 

seguintes condicoes: prazos de 12 anos com 2 de carencias e, juros de 10% mais Obrigacoes 

do Tesouro National (OTN). Esses recursos foram aprovados, pelo Conselho, no dia 22 de 

setembro, e os financiamentos foram iiberados no final do mes (Jornal de Brasilia, 13.09.87). 

Alem dessas medidas tomadas pelo Governo para o setor sucroaicooleiro, o presidente 

do Sindicato da Industria e Fabricacao de Alcool, Sergio Coutinho Nogueira, considerou que 

a medida mais importante para o setor seria a alteracao na politica de remuneracao dos 

produtos, que vinham defasados em cerca de 40%, em relacao aos valores que vigoravam em 

1981, e que uma das consequencias desse defasamento tinha sido levar grande parte das 

empresas sucroalcooleiras ao endividamento, e isto gracas a uma alteracao na politica de 

precos pagos pelo governo aos produtos desse setor. Enfatizou Sergio Coutinho que, apesar da 

cana, do alcool e do aciicar terem recebido um aumento de 15%, este aumento nao teria sido 

suficicntc para corrigir as distorcoes de precos de cada um dos produtos desse setor. O 

aumento dos 15% tinha sido uma resposta do governo a proposta da ciasse patronal de 70% 

de reajuste que eles haviam pedido. Por ter sido um percentual insuficiente, os empresarios da 

cana esperavam que, no mes de outubro, o governo aumentasse 40% (Gazeta Mercantil, 

24.09.87). Entretanto, disse o presidente do sindicato que a proposta do Governo nao seria 

para todo o setor sucroaicooleiro, mas para as empresas que, realmente, fossem "viaveis e 

competentes" (Idem, ibidem). 

A efetivacao dessa medida, de so atender as empresas "viaveis e competentes", 

redundou na eliminacao daquelas empresas sem condicSes de se adequarem aos novos 

patamares de competitividades e produtividade em face as mudancas nos mercados e a 

conseqiiente queda dos precos. Esse novo processo no setor sucroaicooleiro voltado para um 

investimento no rendimento industrial e na expansao vertical dos cultivos veio priorizar o 

setor alcoolquimico; tambem proporcionou inovacdes na area da pauta de produtos, na 

utilizacao do bagaco de cana; alem de investimentos em equipamentos tecnologicos 
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relacionados a altera9ao na organiza9§o da produfao e do trabalho com vistas a maximizacao 

de custos de produ9ao, que passaram a ocupar um lugar importante no setor sucroaicooleiro. 

Como consequencia houve mudan9as nas relagoes de trabalho da massa trabalhadora dos 

canaviais, alem de provocar o desemprego para um numero consideravel desses trabalhadores. 

Essa reestruturagao do setor sucroaicooleiro que provocou, de um lado, tanto a modernizagao 

de boa parte das usinas, como tambem levou outras usinas e fornecedores a falencia, 

provocando o desemprego para a massa trabalhadora dos canaviais, serviu, por outro lado, 

para despertar um maior desafio do movimento sindical em prol dessa categoria que era 

desprovida de tudo, ate mesmo, de produtividade para vender sua for9a de trabalho, 

mercadoria que garantia a sua manutencao e o sustento da familia. 

0 pais estava passando por varios fatores, os quais contribuiram para reanimarem a 

mobilizacao dos movimentos sociais, em nivel nacional, que se encontravam decepcionados 

com a politica do Governo da Nova Republica. Essa mobilizacao levou tanto a CUT como a 

CGT a convocarem as massas trabalhadoras, a uma greve geral, para o dia 20 de setembro, 

bem como reaproximar essas duas correntes majoritarias do movimento sindical brasileiro. 

Tal fato nao so redundou em aspectos positivos para a organizacao e implementagao da 

Campanha Salarial Unificada dos Canavieiros do Nordeste, mas tambem, aproximou a 

CONTAG e a CUT. Essa aproximacao estava embasada na ideia da "unidade na 

adversidade". Tal ideia levou a CONTAG a orientar os trabalhadores a participarem das 

manifestacoes, bem como a discutirem a adesao nos seus sindicatos (Tribuna do Norte, 

03.08.87). 

A orientacao da CONTAG para os trabalhadores da cana participarem da greve, levou 

os dirigentes e lideran9as sindicais nordestinas a organizarem um Encontro no Centro de 

Treinamento de Ponta Negra, na cidade de Natal, nos dias 13 e 14 de agosto de 1987, para 

discutirem sobre essa participacao. Os participantes do conclave, tambem discutiram e 

elaboraram a pauta unificada de reivindicacoes da Campanha Salarial de 87. Nesse ano a 

campanha contava com a participacao dos mesmos estados do ano anterior: Alagoas, 

Pernambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte e uniram-se a eles os estados da Bahia, Ceara e 

Sergipe. Essa uiiificacao envolveu federacoes, sindicatos, assessores e assalariados em cada 

um dos estados participantes. 

Alem da discussao sobre a Campanha Salarial Unificada de 87, tambem realizaram 

uma reflexao sobre o processo da Reforma Agraria no pais, que, para o diretor da CONTAG e 

coordenador do evento e a tao esperada Reforma Agraria nao existia, e principalmente, 
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naquele momento, que se contava com um novo ministro o qual tinha uma visao totalmente 

contra a do movimento sindical, chegando a afirmar que a Reforma Agraria nao adiantava de 

nada, se antes nao fosse efetivada uma Politica Agricola, postura que poderia ser vista como 

um retorno a Ditadura Militar (Tribuna do Norte, 03.08.87). Ainda nesse Encontro, os 

participantes contaram com a colocacao do tesoureiro da CONTAG, Francisco Urbano Araujo 

Filho, que declarou a imprensa acreditar que seria de grande importancia unificar as pautas de 

reivindicacoes dos assalariados da cana na regiao Nordeste (idem, ibidem). 

A Campanha Salarial de 87 no Rio Grande do Norte foi realizada de forma continua, 

mas dividida em tres etapas: a primeira compreendeu o periodo de fevereiro a maio; a 

segunda de junho a julho e a terceira etapa deu-se a partir do mes de agosto ate as negociacoes 

entre os representantes das classes trabalhadora e patronal. Inicialmente foram realizadas 

reunioes e encontros na area da cana, objetivando fazer uma avaiiacao critica das campanhas 

salariais anteriores e discutir a respeito dos direitos do contrato coletivo de 1986, bem como a 

importancia de seu cumprimento. Os encontros e reunioes foram de cunho educativo, em 

razao de preparar os trabalhadores da cana para a campanha salarial que se iniciava, levando-

os a serem conscientes no que se referiam as suas conquistas e os meios utilizados para 

conseguirem, como era o caso de chegarem a recorrer a greve, caso os patrSes nao quisessem 

chegar a um acordo quanto as suas reivindicacoes. 

Os encontros e reunioes nao fizeram parte apenas da primeira etapa de mobilizacao do 

movimento sindical, mas tambem foram utilizados na segunda etapa, sendo que nesse 

momento o objetivo maior foi levantar sugestoes e discutir a pauta de reivindicacoes dando 

enfase a Convencao Coletiva de 86. A coordenacao do trabalho junto aos sindicatos foi da 

Confederacao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte. Essa 

etapa foi encerrada no initio de agosto, com um grande encontro, que contou com a 

participacao de representantes sindicais e de base de todos os municipios canavieiros do 

Estado, momento em que elaboraram a versao final da proposta da pauta de reivindicacoes 

daquele ano (87). Esta foi levada a reuniao realizada com representantes sindicais de todas as 

federacoes que estavam integrados na Campanha Unificada, a qual tinha o objetivo de 

elaborar a pauta unificada dos canavieiros da regiao Nordeste, fato que ocorreu no final da 

primeira quinzena de agosto, nos 13 e 14 (FETARN, 1987a: 87). 

A terceira etapa compreendeu uma maior intensificacao de mobilizacao sindical, 

voltada, praticamente, para a campanha. As atividades foram distribuidas entre quatro equipes 

que articularam tanto entidades como apoios e realizaram um trabalho por setor, sendo que 
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cada equipe nao so ficou responsavel por uma area especifica, mas esteve residindo nos 

proprios municipios da zona canavieira. O empenho de cada equipe foi de cobrir toda a area 

que tinha ficado na sua responsabilidade, apoiar os delegados de base, fazer panfletagem e 

convocar todos os trabalhadores para a Assembleia Sindical (FETARN, 1987a: 08). Nessa 

etapa, a FETARN solicitou a Arquidiocese de Natal, o apoio do Servico de Assistencia Rural 

(SAR) por ser o momento fundamental da mobilizacao dos canavieiros na realizacao de mais 

uma campanha salarial. 

Para o exito da campanha, as liderancas sindicais tomaram como base um documento 

amplamente discutido entre eles denominado de "orientacoes para a Campanha' assinado pela 

FETARN. Esse documento orientava como as equipes de apoio e mobilizacao e os dirigentes 

sindicais e delegados de base deveriam mobilizar os trabalhadores para se fazerem presentes a 

Assembleia do dia 20.09.87, em 2a convocacao. Era nessa Assembleia que ia ser definida a 

pauta de reivindicacoes a ser enviada a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) para 

negociacao com a ciasse patronal, bem como, que posicao a ciasse trabalhadora deveria tomar 

caso as negociacoes nao saissem como eles esperavam. 

Essa intensificacao dos trabalhos redundou num comparecimento bem maior dos 

canavieiros nos ultimos tres dias da campanha e numa decisao, por parte dos canavieiros, de 

negociarem com os patroes, em vez de optarem por uma greve geral, fato que estava 

acontecendo com os canavieiros de Pernambuco (Tribuna do Norte, 22. 09.87). 

A pauta de reivindicacoes foi entregue a DRT e encaminhada aos patroes, no dia 21 de 

setembro e as negociacoes tiveram initio no dia 25; e sua duracao foi de tres dias. No 

momento das negociacoes a preocupacao da ciasse patronal norte riograndense estava voltada 

para os resultados da reuniao marcada com o Presidente da Republica, o Sr. Jose Sarney, 

atraves da qual, reivindicavam um reajuste de 70% no preco da cana (Jornal de Brasilia, 

22.09.87); alem de temerem que a ciasse trabalhadora viesse paralisar suas atividades, 

seguindo o exemplo dos companheiros de Pernambuco (FETARN, 1987a: 09). 

Nesta Campanha Salarial de 87, os trabalhadores do Rio Grande do Norte 

conquistaram um salario de Cz$3.900,00 (tres mil e novecentos cruzados). O salario que a 

categoria recebia na epoca era de Cz$2.596,06 (dois mil quinhentos e noventa e seis cruzados 

e seis centavos). A proposta salarial reivindicada em nivel regional, nesse ano (87), era de 

Cz$6.300,00 (seis mil e trezentos cruzados). Tambem neste Estado, a tabela de tarefas nao foi 

iguaT aos demais estados da regiao; seus valores foram equiparados ao valor do salario 

conquistado. Essa conquista salarial correspondeu a 50,23% do salario que eles vinham 
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recebendo ate o mes de setembro de 87. O salario conquistado nao foi fixado como piso 

salarial, em razao de ser passivel de reajuste. Ficou determinado que o salario nao poderia ser 

inferior ao Piso National de Salarios, acrescido de 6% deste piso mais a URP (Unidade de 

Referenda de Precos) do mes de novembro de 1987; 8,89 por cento, que correspondia a 

inflacao expurgada em junho desse mesmo ano e o saldo do residuo salarial da categoria 

(Lima, 2000:76, v.2). 

Com o Piano Cruzado III havia a garantia da livre negociacao de salarios entre 

trabalhadores e patroes e, que eles poderiam definir qualquer indice de reajuste, aumento ou 

reposicao salarial; so nao podiam recorrer aos tribunal's, que se encontravam proibidos de 

avaliarem e concederem qualquer aumento a titulo de reposicao. Tal fato contribuiu para que 

os trabalhadores da cana, no Rio Grande do Norte, optassem pela negociacao sem greve 

(DIEESE, 1987: 20-23). 

Apos as negociacoes, a Federacao dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do 

Norte procurou evidenciar o cumprimento, por parte dos patroes, da Convencao Coletiva de 

87. Para tanto, essa entidade sindical realizou um trabalho de acompanhamento nas 

comunidades, locais de acesso aos trabalhadores e nos sindicatos, com o objetivo de manter a 

categoria com o mesmo espirito de mobilizacao para fazer valer os direitos conquistados. 

Embora fosse benefica essa atuacao da FETARN junto aos assalariados da cana, ela nao podia 

utilizar todo seu tempo e pessoal em prol apenas dessa categoria de trabalhadores frente a 

conjuntura politica e economica que o pais vinha enfrentando no momento atual, como as 

mobilizacoes eleitorais para a Presidencia da Republica e para o Congresso National, alem de 

toda mobilizacao em prol da Constituinte. 

O ano de 1987 revelou-se como um dos anos em que, tanto a lideranca sindical como 

os trabalhadores da cana enfrentaram inumeras dificuldades, a ponto da lideranca da 

FETARN chegar a conclusao de que seria necessario que essa categoria de trabalhadores 

pudesse contar com o apoio de uma equipe permanente de assessores que os ajudassem a 

implementar uma acao cotidiana de organizacao e conscientizacao. Para a concretizacao dessa 

ideia a Federacao, naquele ano, recorreu ao apoio da CESE (Coordenadoria Ecumenica de 

Servico), entidade que ja dava sua parcela de contribuicao no periodo do processo de 

mobilizacao da Campanha Salarial, desde 1985, para que a mesma pudesse servir de 

mediadora de uma proposta de ajuda financeira junto a organismos interaacionais que 

trabaihavam em prol da cooperacao e solidariedade aos povos do chamado Terceiro Mundo. 
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As negociacoes entre essas duas entidades (FETARN e CESE) foram proveitosas, a 

ponto de no dia 05 de novembro do ano citado, a FETARN enviar uma versao do Projeto 

EDUCANA - RN (Projeto Educacao Sindical dos Trabalhadores Assalariados da Lavoura 

Canavieira do Rio Grande do Norte) a CESE para que ela acompanhasse o pedido e fizesse 

intervencao, na medida do possivel, a fim de que o mesmo fosse aprovado pelas agendas EZE 

(Alemanha) e ICCO (Holanda) para onde a FETARN o havia enviado com o proposito de 

conseguir os recursos financeiros necessarios para a formacao da equipe permanente de 

assessores junto aos canavieiros do Rio Grande do Norte. 

Essa assessoria permanente era fundamental no processo de conscientizacao da ciasse 

trabalhadora para que a mesma pudesse exigir o cumprimento dos direitos conquistados, por 

parte do patronato, que, embora concordasse com as reivindicacoes dos trabalhadores no 

periodo das negociacoes, logo em seguida comportava-se como se nada conhecesse daquele 

acordo. 0 descaso, por parte dos patroes, com relacao ao cumprimento dos direitos pode ser 

verincado com o caso do proprietario da Fazenda Penedo, que demitiu 80 trabalhadores 

porque esses se haviam negado a obedecer as suas ordens. A desobediencia desses 

trabalhadores correspondia ao corte de cinco carreiras de cana, conforme acordo firmado, e o 

patrao queria que eles cortassem sete (FETARN, 1987g). Tal fato comprovava que a luta dos 

trabalhadores para fazer valer os direitos conquistados nas Convencoes e Dissidios Coletivos, 

tanto naquele ano como nos anos anteriores, exigia que toda a ciasse trabalhadora estivesse 

unida e consciente para manter as suas conquistas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. A ACAO SINDICAL FRENTE AOS IMPASSES DESMOB1LIZADORES: O 

EDUCANA E A LUTA PELO CUMPRIMENTO 

Toda a mobilizacao que o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais vinha 

realizando na zona canavieira do Rio Grande do Norte, desde a sua I Campanha Salarial, em 

1982, ate a Campanha Salarial de 1987, redundou na conquista de varios direitos trabalhistas 

para assalariados da cana, como ja foi visto no desenrolar da narrativa dos fatos ate aqui 

descritos. Essas conquistas vieram atraves das negociacoes entre as classes trabalhadora e 

patronal, em cada uma das campanhas salariais, isto de acordo com as pautas de 
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reivindicacoes negociadas nas ConvencSes e Dissidios Coletivos, as quais tinham como 

objetivo proportional a ciasse trabalhadora condicoes de vida e trabalho de forma digna para 

que os mesmos pudessem ser nao somente cidadaos de direitos, como estava escrito na lei, 

mas que de fato esses direitos pudessem ser usufruidos por essa ciasse. Essa luta, entretanto, 

requeria bastante esforco, por parte das liderancas sindicais e assessores, em razao da grande 

maioria dos assalariados nao serem conscientes dos direitos ate entao conquistados, ficando 

esses direitos, em sua grande maioria, apenas no papel. Tal fato era confirmado pelo 

descumprimento da maioria deles, por parte dos patroes, levando, portanto, esses 

trabalhadores a desconfiarem se valia a pena ou nao se envolverem nas mobilizacoes para 

conquistarem ou garantirem os direitos ja conquistados em campanhas anteriores. 

Para que o movimento sindical dos assalariados da cana nao entrasse numa fase de 

desanimo, em vista da ciasse trabalhadora contemplar o descaso do Estado em exigir que o 

patronato respeitasse os direitos por eles conquistados, atraves das negociacoes que foram 

reaiizadas nas convencoes e dissidios coletivos, foi que a FETARN propos a formacao de uma 

equipe permanente de educadores, para assessorar os trabalhadores no processo de 

organizacao e mobilizacao sindical. Essa equipe deveria fazer com que os trabalhadores se 

conscfentizassem para defender os direitos conquistados em cada campanha salarial, exigindo 

que os patroes os cumprissem, bem como, pressionando o Estado para fazer valer esse 

cumprimento. Desta forma, o movimento dos canavieiros deveria continuar avancando no seu 

processo de conscientizacao, fazendo valer as conquistas necessarias as mudancas nas 

condicoes de vida e trabalho da massa assalariada. 

A FETARN e as entidades de apoio as lutas da ciasse trabalhadora compreenderam 

que, nesse momento, nao dava mais para continuar mobilizando os canavieiros, cerca de 60 

mil trabalhadores, apenas no periodo da campanha salarial. Era preciso que eles contassem 

com a presenca de uma equipe permanente de educadores para assessora-los no que fosse 

necessario para fazer valer os seus direitos. O nao cumprimento dos direitos levava os 

trabalhadores a compreenderem que estavam a merce da propria sorte, ou melhor, 

participavam das mobilizacoes do movimento sindical para conquistarem melhores condicoes 

de vida e trabalho, e, o que restava para eles, apos a campanha salarial, eram as opressoes 

(mudanca do local de trabalho, aumento das tarefas, pagamento atrasado, horario de trabalho 

mais cedo, etc.) da ciasse patronal, quando nao perdiam o emprego. Embora houvesse essa 

compreensao das liderancas sindicais da FETARN e dos sindicatos, no momento, essas 

entidades enfrentavam crises financeiras que as impossibilitavam de por em pratica seus 
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propositus, tornando-se um obstaculo a impiementacao da proposta dessas entidades de 

contarem com a presenca da equipe permanente para assessorar os canavieiros no seu 

processo de mobilizacao, principalmente, apos a campanha salarial, quando voltavam ao 

cotidiano e nao mais contavam com o apoio direto de todas as liderancas sindicais, assessores 

e advogados para defende-los das opressoes do patronato. 

0 caminho encontrado pela FETARN e os sindicatos foi, em primeiro lugar e como ja 

e sabido, buscar apoio na CESE - Coordenadoria Ecumenica de Servico. No entanto, a 

aprovacao do projeto apresentado atraves dessa entidade so aconteceu em 1989, apos um 

certo periodo de negociacoes. Foi nessa expectativa que a FETARN e os sindicatos deram 

prosseguimento a luta dos canavieiros no Rio Grande do Norte, em 1988. Embora o Projeto 

EDUCANA ainda nao tivesse sido aprovado, a FETARN e os sindicatos contaram com o 

apoio de recursos financeiros dessa entidade para realizar a Campanha Salarial de 88, e 

tambem colocar na pratica com maior vigor a luta pelo cumprimento dos direitos 

formalizados na Convencao Coletiva do Trabalho. A realizacao tanto dessa campanha salarial 

como do cumprimento dos direitos conquistados pela ciasse trabalhadora aconteceram numa 

conjuntura de luta e resistencia em nivel nacional. 

Para se compreender melhor essa conjuntura que o pais estava atravessando, alguns 

fatos que vinham ocorrendo na sociedade brasileira e que tiveram um certo peso na 

Campanha Salarial de 88, devem ser enfatizados. Nesse ano, estava acontecendo uma grande 

mobilizacao de varios movimentos sociais no campo, como por exemplo: o Movimento dos 

Sem-Terra (MST) que estava fortemente articuiado em razao do nao cumprimento da 

Reforma Agraria, prometida pela Nova Republica. Houve tambem o crescimento de outros 

movimentos, como: o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), o Movimento 

Nacional de Pescadores (MONAPE). O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 

entre outros, nao se considerava representado pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores 

Rurais e, ao mesmo tempo, expressava interesses especificos de setores e aspectos da 

realidade rural. Alem desse clima de mobilizacao das mais diversas categorias de atores 

sociais, deve ser acrescido a esse cenario, os limites as conquistas coletivas dos trabalhadores 

decorrentes da politica economica do governo: proibicao de reajustes salariais acima da 

inflacao; reducao do poder de compra provocado pela inflacao e o aumento do custo de vida 

que corroia os salarios; aumento do desemprego e um empobrecimento geral da populacao 

que atingiu tambem a ciasse media e os pequenos e medios empresarios. Alem desses fatos, 

poderiam ser somadas a esse contexto as acoes dos patroes que contra-atacavam a ciasse 
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trabalhadora de forma brutal: expulsando os trabalhadores de suas moradias; demitindo-os do 

trabalho injustamente; realizando substituicao da mao-de-obra local por mao-de-obra de 

outras regioes; aumentando a rotatividade do trabalho; promovendo a verticalizacao da 

modernizacao da producao agricola com a introducao de novas tecnologias, etc. Alem de tudo 

que ja foi citado, no ano de 88, foram realizadas as eleicoes municipals e tambem foi 

promulgada a nova Constituicao. 

Dentre os fatos expostos acima, e que de certa maneira influenciaram o processo de 

mobilizacao e negociacao da Campanha Salarial de 88, enfatiza-se a promulgacao da nova 

Constituicao. O reflexo dessa Constituicao na conquista e reafirmacao de direitos na 

Campanha Salarial de 88 foi o seguinte: licenca matemidade, salario igual para condicoes de 

trabalho iguais, Jornada de trabalho de 8 horas, aviso previo, indenizacao por falecimento e 

aposentadoria por invalidez, direito dos dirigentes sindicais visitarem os trabalhadores nos 

locais de trabalho e desconto da contribuicao sindical na folha de pagamento. 

Com o apoio do Projeto EDUCANA, foi iniciada uma luta de fiscalizacao pelo 

cumprimento da Convencao Coletiva de Trabalho 88/89. Nessa luta foram realizadas varias 

acoes, tais como: 42 reunioes nos povoados , atingindo todos os municipios da zona 

canavieira e com maior intensidade aqueles municipios de maior concentracao de canavieiros; 

09 reunioes nas sedes dos sindicatos para contemplar todos os assalariados que moravam nas 

periferias urbanas; implantacao do direito de desconto da contribuicao sindical na folha de 

pagamento, para amenizar a crise financeira dos sindicatos e tambem para poder acompanliar 

o trabalho politico de organizacao e esclarecimento da categoria; elaboracao e distribuicao de 

6.000 panfletos/mes contendo reajustes mensais dos salarios e da tabela de tarefas para 

orientar os trabalhadores quanto a vigilancia e cobranca na justica, caso fosse necessario; 

elaboracao de 1.000 cartilhas contendo os direitos conquistados na campanha salarial; 

realizacao de 213 atendimentos juridicos e cobertura de 176 audiencias na Junta de 

Conciliacao e Julgamento de Goianinha e Natal, mediante um advogado e uma secretaria 

contratados com recursos da Federacao; realizacao de 04 encontros em Goianinha, Espirito 

Santo e Sao Jose de Mipibu, os quais envolveram cerca de 140 pessoas, que avaliaram o 

trabalho realizado, discutiram e planejaram a luta pelo cumprimento da Convencao (Lima, 

2000: 90, vol.IV). 

Os povoados foram Pau-Brasil, Bairro Novo, Sape, Favela, Orucara, Braganca, Fazenda Mangabeira, Manoel 

Paz, Malhadinha, Fazenda Praia, Umari, Sumare, Montanlias, Piquiri, Areia Branca, Baia Formosa, etc. 

http://vol.IV
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0 empenho nas mudancas contribuiu para que as liderancas sindicais e assessorias 

reaiizassem todas essas atividades, acima citadas, em cinco meses, ou seja, de outubro de 

1988 a fevereiro de 1989, seguidas de outras atividades cuja programacao culminou com as 

manifestacoes do dia 1° de maio (FETRN, 1989a). Toda essa acao de formacao sindical para 

que as conquistas dos direitos galgados nao ficassem apenas no papel, fundiu-se ao processo 

de preparacao da Campanha Salarial de 89. Tais acoes nao so apresentaram uma alternativa 

aos problemas de mobilizacao, a cada ano, tambem configuraram a superacao da realizacao da 

Campanha Salarial em dois cenarios: o das campanhas salariais e o da luta pelo cumprimento 

dos direitos conquistados. No cenario das campanhas salariais da negociacao e conquista dos 

direitos, tinha-se o apoio de dirigentes sindicais de outros locais e estados, advogados e o 

material de propaganda era em abundancia. Havia recursos para o deslocamento de liderancas 

e para a mobilizacao das assembleias. Tambem contava com o apoio de varias entidades, no 

tocante a recursos materials e humanos. Ja no cenario da luta pelo cumprimento dos direitos 

conquistados havia uma mudanca dos atores que estavam imbuidos em tal luta. Os assessores 

da CONTAG e das entidades de apoio, apos a campanha salarial, voltavam as atividades 

normais em suas instituicoes de origem; o numero de advogados era reduzido e desapareciam 

os recursos humanos e financeiros. Os sindicatos ficavam isolados, sem recursos, sem 

advogados e impossibilitados de realizarem uma fiscalizacao mais ampliada, conforme havia 

sido definida no acordo coletivo de trabalho. Nao eram somente os assessores da CONTAG e 

das entidades de apoio que voltavam, geralmente, as atividades rotineiras, mas tambem os 

dirigentes sindicais, que voltavam a realizar as tarefas rotineiras da burocracia sindical e/ou 

outras tarefas que estivessem ao seu alcance, dentre outros aspectos que poderiam ser tambem 

elencados nesse cenario. No cotidiano da luta estavam os trabalhadores que voltavam a rotina 

do trabalho para garantir a sobrevivencia; desta feita, sem a equipe de apoio e mobilizacao 

para os encorajarem e os apoiarem e ate mesmo os protegerem da repressao do patronato e 

das investidas do proprio poder politico e da forca policial local (Novaes, 1993: 162-163). 

No caso dos canavieiros do Rio Grande do Norte, o Projeto EDUCANA, iria servir 

para a realizacao da mobilizacao de esforcos no sentido de transformar a luta pela 

conquista/afirmacao/cumprimento dos direitos conquistados, por essa categoria de 

trabalhadores, num processo educativo continuo, planejado e sistematicamente acompanhado 

e avaiiado, o qual iria redundar num processo de crescimento da conscientizacao dos 

trabalhadores, do usufruto dos direitos homologados nas leis vigentes no pais, ate que eles 

chegassem a alcancar a verdadeira cidadania. Com este proposito, estavam os dirigentes, 
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delegados sindicais e liderancas de base, os quais colocavam a disposicao dos trabalhadores 

os meios e os instrumentos que pudessem propiciar a sua participacao. 

Os resultados do envolvimento dos dirigentes sindicais, da FETARN e dos sindicatos, 

na concretizacao do processo de formacao politico-sindical encontram-se no Relatorio de 

Atividades relativo ao convenio firmado entre a FETARN e a ICCO (Organizacao 

Intereclesiastica para a Cooperacao ao Desenvolvimento - Holanda), datado de 04 de 

setembro de 1989. Desse processo de formacao podem ser destacadas as seguintes atividades: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"- Participagdo de dirigentes sindicais da FETARN e dos sindicatos de 

Canguaretama, Espirito Santo, Goianinha, Sao Jose de Mipibu e Ceara-

Mirim, no encontro das federacoes do Nordeste, realizado em Recife-PE, 

com o objetivo de avaliar o desempenho do cumprimento da convengdo 

coletiva de trabalho vigente e para tragar a estratdgia da Campanha Salarial 

de 89; 

- Realizagdo de tres cursos micro-regionais em Canguaretama, Sdo Jose de 

Mpibu e Ceara-Mirim, para dirigentes, delegados sindicais e funciondrios 

dos sindicatos com o objetivo de avaiiar a luta pelo cumprimento dos direitos 

e estubelecer a estrategia da Campanha Salarial de 89; 

- Realizagdo de quatro cursos, em nivel municipal, para dirigentes, delegados e 

funciondrios dos Sindicatos de Ares, Montanhas, Sdo Jose de Mipibu, 

Canguaretama e Ceara-Mirim. 0 objetivo foi discutir sobre direitos 

trabalhistas, contrato coletivo de trabalho e sindicalismo; 

- Realizagdo de cinqiienta e duas reunioes, nesse periodo, nos pontos de 

embarques de boias-frias, fazendas, povoados, delegacias sindicais, sede do 

Sindicato, atingindo os Sindicatos de: Ceara-Mirim, lelmo Marinho, Taipu, 

Sdo Jose de Mipibu, Nizia Floresta, Ares, Goianinha, Canguaretama, \rila 

Flor, Timbau do Sul, Pedro Velho e Montanhas; 

- Elaboragdo e distribuigdo de panfletos sobre os direitos conquistados na 

Convengdo Coletiva de 88 e elaboracao da pauta de reivindicagoes para a 

Campanha Salarial de 89." 

Como se pode observar o trabalho do movimento sindical junto aos canavieiros tomou 

um novo rumo, apos a presenca do Projeto EDUCANA, nao no sentido da formacao politico-

sindical, mas na propria assistencia juridica dada aos assalariados da cana, dos municipios 

produtores, bem como dos fornecedores de mao-de-obra dessa atividade agricola. Mediante a 

organizacao de quatro polos de assistencia juridica, aumentaram os trabalhos dos responsaveis 

pelo desempenho dessas atividades, em razao, nao so do volume de trabalho, mas tambem da 

realizacao das acoes ajuizadas diariamente. Havia, ainda, o acompanhamento das audiencias 
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nas Juntas de Conciliacao e Julgamento de Goianinha e Natal, alem de se fazer a liquidacao 

das acoes concluidas. Dos municipios fornecedores de mao-de-obra foi dada assistencia 

juridica para os municipios de: Nova Cruz, Varzea, Brejinho, Parnamirim, Extremoz, 

Serrinha, Monte Alegre, Vera Cruz e Sao Goncalo do Amarante. Essa assistencia juridica foi 

tao importante que, num periodo de tres meses (junho/julho/agosto) foram realizadas 385 

audiencias, 178 acoes ajuizadas e 84 acoes concluidas, somando um total de 649 casos 

(FETARN, 1989b). Veja esses dados no quadro demonstrative n° IV. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro IV - QUADRO DEMON STRATI VO, SEGUNDO OS MUNICIPIOS, DAS 

AUDIENCIAS, ACOES AJUIZADAS E ACOES CONCLUIDAS NO 

TREVIESTRE JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 1989 

MUNICIPIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TRIMESTRE JUNHO/ JULHO/ AGOSTO DE 1989 

MUNICIPIOS AUDIENCIAS ACOES 

AJUIZADAS 
ACOES 

CONCLUIDAS 
TOTAL 

Canguaretama 67 37 16 120 

Nova Cruz 38 30 11 79 

Goianinha 34 24 06 64 

Varzea 62 20 24 106 

Espirito Santo 46 20 14 80 

Santo Antonio 32 15 06 53 

Sao Jose de Mipibu 10 05 01 16 

Brejinho 08 05 02 16 

Ares 18 01 03 22 

Nizia Floresta 33 05 01 39 

Parnamirim 01 03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 04 

Extremoz - 02 - 02 

Pedro Velho 12 05 - 17 

Serrinha - 05 - 05 

Taipu 01 01 - 02 

Monte alegre 02 01 - 03 

Montanhas 03 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 03 

Vera Cruz 01 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 01 

Sao Goncalo do Amarante 03 - - 03 

Ceara-Mirim 05 - - 05 

Sao J.  de Campestre 06 - - 06 

Macaiba 03 - - 03 

Total 385 178 84 649 

Fonte: FETARN, 1989b. 

De 1988 ate julho de 1989, quase 2000 acoes foram ajuizadas.Desse desfeche da 

assistencia juridica dada aos trabalhadores, poderiamos afirmar que, embora essa categoria de 
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trabalhadores estivesse ja, na sua oitava campanha salarial e, em todas as campanhas salariais 

anteriores tivesse conquistado varios direitos trabalhistas, esses direitos estavam, em sua 

grande maioria, apenas sendo reconhecidos na lei e nao na pratica cotidiana desses 

trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 trabalho da FETARN, em conjunto com os sindicatos e entidades de apoio, 

caminhava com as melhores projecoes, a ponto de se ter elaborado uma programacao para o 

trimestre setembro/outubro/novembro de 89 que compreendeu as seguintes atividades: 

mobilizacao atraves do radio, reunioes nas sedes dos sindicatos, pontas de ruas, delegacias 

sindicais, etc. tendo em vista a Campanha Salarial de 89; elaboracao e distribuicao de 

panfletos sobre o contrato coletivo de trabalho em vigor; mobilizacao e convocacao dos 

trabalhadores para as assembleias de aprovacao da pauta de reivindicacao e outras tarefas 

relativas a deflagracao e conducao da Campanha Salarial de 89; realizacao de cursos para 

dirigentes, delegados e funcionarios sindicais e continuacao das atividades de assistencia 

juridica e de assessoramento aos sindicatos. 

O processo de formacao educativa com as liderancas, assessorias e trabalhadores 

canavieiros norte-riograndenses, embora fosse intenso, conforme descricao anterior, segundo 

as liderancas da FETARN ainda apresentava dificuldades como: 1) pequena estrutura fisica, 

humana e financeira dos sindicatos para realizarem um trabalho organizado e consistente; 2) 

os quatro advogados e o assessor educacional eram insuficientes para atender as reais 

necessidades desses trabalhadores; 3) a politica de arrocho salarial que cada dia reduzia o 

poder aquisitivo dos salarios com reflexos para o processo de organizacao dos trabalhadores; 

4) situacao de marginalizacao social dificultando a sua conscientizacao e a pressao patronal 

proibindo a participacao desses trabalhadores nas organizacoes sindicais. Entretanto, nao se 

pode negar que, apesar das dificuldades, ocorreram alguns avancos, tais como: os 

trabalhadores passaram a dar maior credibilidade ao Sindicato e melhorou o nivel de 

organizacao com a realizacao de greves nos locais de trabalho (paradeiros) para pressionar o 

cumprimento de direitos que estavam sendo desrespeitados pela ciasse patronal (Lima, idem, 

p.93). 

Todo investimento aplicado no processo de formacao politico-sindical dos 

assalariados canavieiros, ate o presente momento (julho de 89), tambem passou por uma 

avaiiacao da CESE, entidade mediadora entre a FETARN, os sindicatos da zona canavieira do 

Rio Grande do Norte e a ICCO. Esse elo de ligacao entre a CESE e essas entidades, 

objetivava a concretizacao dessa parceria esperada pela FETARN e os sindicatos. Nessa 
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avaliacao, a CESE verificou que o projeto estava tendo desempenho de acordo com o que se 

esperava e tambem apresentava expectativas de continuidade. Tambem foram identificadas as 

seguintes questoes e avancos: saida do assessor educacional para reforcar atividades numa 

instituicao de origem, sendo esse assessor substituido por outro que tivesse bastante 

experiencia com os assalariados da zona canavieira. 0 novo assessor, juntamente com os 

advogados, vinha tentando com um certo sucesso, melhorar o nivel de consciencia e de 

organizacao dos trabalhadores na area canavieira. Alem dessas praticas foi visto, como algo 

positivo, o aumento da cobranca dos direitos obtidos e consagrados na Convencao Coletiva, 

por parte dos trabalhadores. As cobrancas eram tantas que nao se conseguia atender a todas as 

demandas na area juridica. Os advogados, face a demanda, estavam dando plantao, nos 

sindicatos, duas vezes por semana, nos dias em que nao havia audiencia. Antes do 

atendimento juridico, eles tambem estavam fazendo reunioes com os trabalhadores, com o 

objetivo de instrui-los a respeito dos seus direitos, bem como, esclarecer algumas nocoes de 

justica e cidadania (CESE, 1989b). 

Como resultados desse trabalho, a representante da CESE, destacou tres direitos que 

os canavieiros vinham cobrando da ciasse patronal e estavam conseguindo ser atendidos, e 

podiam ser vistos como sinais de avanco: 

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carteira assinada - os canavieiros de 5 a 7 municipios vinham conseguindo que suas 

carteiras de trabalho fossem assinadas; 

2) transporte - com as acoes de denuncias, piquetes e paradeiros estavam conseguindo 

que os caminhoes fossem cobertos, bem como, estava havendo uma maior 

organizacao entre os trabalhadores em recusarem subir em caminhoes abertos; 

3) clareza dos direitos conquistados - alem da carteira assinada e de um transporte 

mais adequado para conduzir os trabalhadores, estava acontecendo entre esses 

trabalhadores uma maior conscientizacao dos direitos por eles conquistados. 

Esses fatos que vinham ocorrendo abriam expectativas de se realizar com maior 

facilidade a mobilizacao da categoria para a campanha de 89. Entretanto, esperava-se, num 

futuro nao muito distante, que mais resultados do trabalho ate entao realizado pudesse 

redundar na auto-sustentacao dos proprios sindicatos, alem do aumento de trabalhadores 

sindicalizados; esperava-se um processo de renovacao sindical, de mudanca de diretorias. 

Em 1989, portanto, houve mais uma campanha salarial unificada dos canavieiros 

nordestinos. A sua mobilizacao aconteceu num clima de eleicoes para a Presidencia da 



116 

Republica. Eleicdes que abriram as portas para sucessivos governos, de orientacao neoliberal, 

mostrando, inclusive, que a conquista de patamares efetivamente democraticos de conducao 

da sociedade brasileira exigiria arduas lutas subsequentes. Alem dessa situacao, tambem 

deveria ser considerada a queda do "socialismo real" por causa dos reflexos subjetivos que 

essa queda deixou nos setores organizados e progressistas da sociedade brasileira. Embora 

estivessem acontecendo fatos dessa ordem, a ciasse trabalhadora nao recuou, pelo contrario, 

continuou ampliando, no cenario politico, as sua lutas de resistencia contra os pacotes 

economicos, o arrocho salarial, o desemprego e suas seqiielas sociais (Lima, idem, p. 95). 

Alem das eleicoes para presidencia da Republica, 89, foi tambemum ano de eleicoes 

para a FETARN e os sindicatos. As divergencias, no interior do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte, de certa forma, eram exiguas e, acentuaram-se 

durante e apos as disputas eleitorais. Foi uma eleicao com duas chapas, sendo eleita a chapa 

da "situacao" com 239 votos e a chapa da oposicao formada por cutistas e liderancas 

vinculadas a setores organizados da Igreja Catolica obteve, apenas, 68 votos. Os resultados 

dessa eleicao trouxeram reflexos negativos ao Projeto EDUCANA, em razao dessa diretoria 

eleita propor "a mudanca de retirar a assistencia juridica da nova proposta do projeto, 

fazendo-o retornar ao seu eixo original", o que nao foi aceito pela maior parte dos STR's 

vinculados a CUT. Outros pontos divergentes entre essa diretoria da FETARN e os sindicatos 

cutistas foram vistos, atraves da avaliacao desse Projeto, em 1992 (Ver SAR, 1989 e Relatorio 

EDUCANA, CESE 92). 

Embora tenha ocorrido transtorno no interior das entidades sindicais, a Campanha 

Salarial de 89, no entanto, ocorreu na mesma ritualidade das campanhas anteriores, no que se 

referia a sua conducao, bem como no tocante aos resultados obtidos na Convencao Coletiva 

de Trabalho. Apos algumas campanhas sem greve, nesse ano, em face da postura dos patroes, 

mostrando uma certa resistencia para negociar a pauta de reivindicacao, abriu-se, entao, uma 

perspectiva de greve da ciasse trabalhadora. Diante da ofensiva patronal, a cada ano ficava 

mais dificil a luta desses assalariados. Era grande a truculencia do patronato. Eles nao 

queriam cumprir os direitos conquistados pelos trabalhadores. Utilizavam inumeras 

justificativas que pudessem respaldar esse descaso. Dentre essas justificativas apresentavam a 

crise que o pais vinha enfrentando. Enquanto isso, ocorria o aumento da cana produzida pelas 

usinas e a implementacao de modernizacao tecnologica. A facilidade oferecida pelo governo 

para a livre negociacao, entre outros aspectos da conjuntura poiitica-economica e social do 

pais, abria espacos para o empresariado do setor sucroalcoleiro diversificar as formas de 
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recrutamento, contratacao e alocacao de mao-de-obra entre empresas, municipios e micro-

regioes e ate entre estados. Alem dessa diversificacao da forma de recrutamento de mao-de-

obra, por causa do grande numero de trabalhadores volantes e temporarios, estava presente, 

nesse quadro, o problema cronico do trabalho sem carteira assinada, a discriminacao do 

contrato de trabalhadores acima de 45 anos, a exclusao do trabalho feminino e do menor de 16 

anos. Fizeram parte dessa Campanha Salarial Unificada os estados de: Pernambuco, Paraiba, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. A pauta de reivindicacoes foi composta por 

62 clausulas (Diario de Natal, 14/09/89: 0 7 e 30/09/89: 05). 

A historia das lutas dos canavieiros do Rio Grande do Norte estava chegando a quase 

uma decada de movimento. Muitas aguas ja haviam rolado no processo de preparacao e 

mobilizacao dessa categoria de trabalhadores na realizacao de suas campanhas salariais. Esses 

atores sociais ja tinham adquirido aiguma experiencia, a ponto da ciasse patronal utilizar 

novos esquemas para enfraquecer o movimento. Um desses esquemas era concordar com as 

reivindicacoes da ciasse trabalhadora no momento das negociacoes, dando a entender que a 

luta dessa ciasse era justa, mas no cotidiano, descumprir sistematicamente os direitos 

acordados. 

O ano de 1990 trouxe novas perspectivas para aclasse trabalhadora. A posse do 

primeiro Presidente da Republica, eleito diretamente apos um longo periodo de governos 

militares, trazia a ilusao de que este seria um governo que iria cuidar dos descamisados. 

Entretanto nos primeiros dias desse governo foi lancado um novo piano de estabilizacao 

economica - o Piano Collor. Tambem propos um reordenamento da economia brasileira nos 

moldes do sistema politico neoliberal que, ao inves de melhorar a situacao da sociedade 

brasileira, levou a mesma a uma situacao ainda mais dificil, em razao do recrudescimento do 

arrocho salarial, da privatizacao de empresas estatais, da liberalizacao da economia e da 

politica monetaria restritiva, dos cortes nas despesas publicas, entre outras medidas, com forte 

carater recessivo e a custos sociais altissimos. Ainda deve ser somada a essa conjuntura 

economica a questao da politica agricola: o Governo se pautou pela escassez de recursos para 

o financiamento da producao agropecuaria, redundando numa queda de 13,5% da safra de 

89/90, e abrindo as portas para o empresariado do setor sucroaicooleiro passar a divulgar que 

esse setor, mais uma vez, se via impossibiiitado de sair da crise que vinha enfrentado por 

causa das medidas apresentadas pelo poder publico. Para completar o cenario, tinha-se pela 

frente a previsao de mais uma seca, a qual iria ate 1994. Esse cenario serviu para a ciasse 

patronal pressionar o novo governo com instrumentos de barganha para obter credito, 
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subsidios e negociar a divida (Cf. SAR 1990a). Tambem foi em 1990 que o Governo Collor 

extinguiu o Institute Nacional do Alcool (1AA) e nesse mesmo ensejo anunciou o fim dos 

subsidios. Entretanto, essa nao era uma medida para todo setor sucroaicooleiro, pois a regiao 

Nordeste e o Rio de Janeiro continuariam recebendo o subsidio respectivamente de 2 5 % e 

15% sobre o preco da cana, sendo que o mesmo recebeu um novo nome: taxa de equalizacao. 

Alem desse fato, ressalta-se que o Tesouro Nacional havia liberado NCrS 871 bilhoes como 

pagamento de subsidios atrasados, momento em que as demais empresas estavam com 

problemas devido a medida decretada pela equipe economica do Governo de confiscar os 

investimentos e depositos bancarios. Tambem nao poderia ser desprezada aqui, a questao do 

retorno do subsidio da cana usada na producao do alcool na regiao Nordeste e no Rio de 

Janeiro, em razao do mesmo ter sido incorporado ao preco de venda do combustivel ao 

consumidor, beneficiando mais uma vez o patronato, que passou a receber o subsidio no ato 

do faturamento, sem atraso, e penalizou o consumidor (DIEESE, 1993:13). 

Na Campanha Salarial de 1990, a ciasse patronal portou-se ainda mais severa no 

tocante as negociacoes. A duracao dessas negociacoes compreendeu um periodo de 14 dias, 

ou seja, de 29 de setembro a 12 de outubro. A pauta de reivindicacoes foi composta de 61 

clausulas entre economicas e sociais. Como sempre, os impasses ficaram por conta das 

questoes salariais. O salario conquistado em 1990 foi de um piso salarial para o mes de 

outubro de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e dois reajustes: um para novembro quando o 

piso passaria para CrS 10.700,00 (dez mil e setecentos cruzeiros) e um outro para dezembro, 

quando o canavieiro iria perceber CrS 11.000,00 (onze mil cruzeiros). Tambem ficou 

garantido que seria acrescido 10% nos meses subsequentes, caso o salario minimo 

ultrapassasse o piso acordado; a data-base dessa categoria passou para o dia 1° de outubro 

(Tribuna do Norte, 13.10.90). 

Antes da realizacao da Campanha Salarial de 90, aconteceu a organizacao do Polo 

Sindical da Area Canavieira, formado com 13 sindicatos. E sua sede foi organizada numa sala 

da sede do STR de Goianinha. Foi eleita, no ensejo, uma coordenacao com participacao de 

todos os dirigentes sindicais da zona canavieira. Na composicao dessa coordenacao foram 

eleitos tres dirigentes sindicais (dos municipios de Espirito Santo, Montanhas e Nova Cruz) e 

um diretor da FETAR (Jose Ferreira de Lima, que no momento era secretario da Federacao). 

Alem do grupo eleito foram designados: um assessor sindical e um advogado para prestar 

acessoria juridica e politico-sindical e colocado a disposicao do Polo um veiculo para facilitar 
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a realizacao do trabalho. Apos a organizacao do Polo Sindical, a FETARN passou a repassar 

os recursos do Projeto EDUCANA para implementar as suas atividades. 

No tocante ao Projeto EDUCANA, a ICCO informou a FETARN que continuava 

mantendo o convenio do projeto, no entanto, estava passando para a CESE a responsabilidade 

de repasse dos recursos, do acompanhamento e da avaliacao do mesmo. Tomando 

conhecimento da decisao, a FETARN, em 31 de outubro, enviou a proposta do Projeto para 

mais um ano de assessoramento a ciasse trabalhadora visando o cumprimento da Convencao 

Coletiva de Trabalho de 1990. Foi uma proposta mais ampla, pois, alem das atividades de 

assistencia juridica, tambem foi planejada a possibilidade de capacitacao de 1.080 

trabalhadores rurais, dirigentes sindicais e funcionarios dos sindicatos; a realizacao de dois 

seminarios sobre a realidade social, economica e politica do pais, destinados a dirigentes, 

delegados e funcionarios sindicais; quatro encontros regionais para a mesma clientela; nove 

cursos em nivel municipal sobre organizacao sindical, legislacao e convencao coletiva de 

trabalho para delegados sindicais; e ainda nove cursos em nivel municipal para reciclar e 

acompanhar os delegados de base treinados (todas as atividades elencadas, compreenderiam a 

duracao de dois dias e com 30 participantes por programacao) (FETARN, 1990a). 

O EDUCANA passou, em 90, pela sua segunda avaliacao. Na avaliacao, foi destacado 

que: houve um aumento significativo das cobrancas feitas pelos trabalhadores de seus direitos 

na justica, isto gracas a um esquema de trabalho dos assessores juridicos em comum acordo 

com os dirigentes sindicais da regiao; que nao houvc, praticamente, nenhum avanco 

significativo quanto a dimensao educativa do projeto, especificamente com relacao ao 

esclarecimento dos direitos contidos na convencao coletiva e de seus significados para a 

categoria; que nao teria havido nenhum avanco em termos organizativos com relacao ao nivel 

que tinham os trabalhadores no inicio do Projeto, em razao de nao terem sido criadas 

delegacias sindicais; as reunioes nas comunidades e locais de concentracao de canavieiros 

careciam de sistematizacao e nao raro podiam-se encontrar povoados onde os canavieiros 

resistiam em comparecer as reuniSes que eram convocadas pelos sindicatos, com excecao dos 

sindicatos de Sao Jose de Mipibu e Canguaretama, onde varios trabalhadores assalariados da 

cana haviam entrado para as diretorias. Mais ainda, que o assessor educacional estava sendo 

pouco aproveitado num trabalho mais efetivo nas bases; nao tinha havido renovacao nas 

direcoes sindicais, que era uma das questoes fundamentals para viabilizar um bom trabalho de 

educacao e mobilizacao com os canavieiros (Relatorio de Pre-avaliacao do Projeto 

EDUCANA, 1990a). 
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Com relacao ao Polo Sindical, haviam sido identificados estorvos ao seu 

funcionamento em funcao das divergencias entre a sua coordenacao e a direcao da FETARN. 

Por causa das divergencias, foram identificados os seguintes problemas: desconfiancas 

mutuas quanto ao uso dos recursos do Projeto EDUCANA por falta de repasse de 

informacoes aos sindicatos sobre o seu andamento financeiro; ausencia de uma pratica de 

prestacao de contas nas reunioes do Polo Sindical e tambem que, por falta de experiencia e 

clareza dos dirigentes sindicais na identificacao dos recursos do EDUCANA e os recursos 

enviados, anualmente, pela CESE, para apoiar as Campanhas Salariais, faltava uma boa 

organizacao administrativa dos recursos financeiros tanto do projeto como dos designados as 

campanhas salariais (idem, ibidem). 

Embora as liderancas sindicais estivessem ocupando as funcoes que lhes haviam sido 

atribuidas, pelos trabalhadores da cana, em suas eleicoes, nao poderia ser negado que havia 

diretorias fracas, que nao entendiam o que era a CESE e a ICCO e muito menos o que era um 

projeto de apoio como o EDUCANA. E, somada a essa situacao, estava tambem a falta de 

esclarecimento do papel que devia desempenhar o Polo Sindical, a sua Coordenacao, a 

FETARN e os assessores. Um exemplo claro dessa situacao era o papel que vinha 

desempenhando o assessor educacional do projeto que estava sendo mais motorista do Polo 

do que propriamente um assessor politico-sindical. Entretanto, todos os dirigentes sindicais 

avaliaram que, com a criacao do Polo Sindical, estava ocorrendo uma ligeira melhoria do 

trabalho. Embora, fossem notorias as falhas, como a falta de empenho para a criacao de 

delegacias sindicais, entre outras questoes, foi visto que nao se poderia desprezar que a 

concentracao de esforcos na construcao do Polo havia prejudicado a dimensao educativa do 

Projeto EDUCANA mas, esta questao poderia ser superada, ja que estava assegurada a 

infraestrutura funcional, bem como havia uma certa consciencia das deficiencias dos 

sindicatos, apesar de um indice bastante consideravel de analfabetismo e da propria situacao 

de miseria que influenciavam o processo de organizacao e conscientizacao dos trabalhadores 

da area da cana. 

Tudo o que vinha acontecendo na area canavieira contribuia para que a Igreja, atraves 

do SAR, despertasse para a realizacao de um trabalho sistematico com esses trabalhadores 

assalariados da cana. A acao do SAR junto a essa categoria de trabalhadores ja nao devia ser 

apenas um apoio pontual no periodo de sua campanha salarial, apesar da principal bandeira de 

luta dessa entidade ser a luta pela posse e permanencia da terra. Como se pode observar no 

quadro demonstrative do Planejamento Geral de Atividades do SAR para o ano de 90, estao 
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elencadas as atividades que essa entidade planejou para a area da cana, confirmando a sua 

prioridade de trabalhar com essa categoria de pessoas. Essas atividades foram: contato com 

sindicatos e visita as delegacias sindicais; conhecimento da realidade desses assalariados; 

acompanhamento a grupo de trabalhadores; levantamento da situacao dos sindicatos da area 

canavieira e articulacao de trabalhadores, atraves de um encontro. A priorizacao, no 

momento, era praticamente com os municipios de Goianinha e Canguaretama. (Veja essas 

informacoes no quadro demonstrative n° V) 

As preocupacoes do SAR, com essa categoria de trabalhadores, eram oriundas dos 

conflitos de terra nos municipios de Goianinha e Canguaretama. No primeiro municipio o 

conflito era entre 120 familias de trabalhadores assalariados e expropriados que ocuparam 244 

hectares de uma area da Mata do Pau Ferro, pertencente a prefeitura local, na comunidade de 

Lagoa do Porco. A acao da prefeitura para com esses assalariados foi de expulsao, 

ameacando-os ate mesmo de morte, razoes que levaram esses trabalhadores, atraves do 

sindicato, a recorrerem a assessoria e apoio do SAR na organizacao da resistencia e nas 

negociacoes com a prefeitura. Diante dessa solicitacao, o SAR passou a ter uma presenca 

mais constante nesse municipio, com o proposito de acompanhar o sindicato nas negociacoes 

com a prefeitura. Ja, no caso de Canguaretema, outro municipio da area da cana, o conflito de 

terra dava-se por 70 familias de trabalhadores que se organizavam para ocupar 106 hectares 

de um total de 1.200 hectares de terra pertencente a Rede Ferro via Federal (portanto uma area 

estatal) na localidade denominada de Gruta do Bode, que se encontrava abandonada, mas que 

estava sob os cuidados da EMPARN (Orgao de Pesquisa Agropecuaria do Governo do 

Estado) e do TBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). Do total das terras, cerca de 

80% estavam arrendadas a Usina Estivas. Apesar do conflito ser quase identico ao de 

Goianinha, em razao de se tratar de um terreno de propriedade estatal, esses trabalhadores 

enfrentavam uma situacao, ainda mais agravante, pois, alem das ameacas do Estado, eles 

tambem passaram a enfrentar um imenso aparato repressivo, por parte da usina, em toda area, 

logo que esta soube que os trabalhadores haviam recorrido a ajuda do SAR para assessora-Ios 

nas negociacoes com o Estado. A realizacao do trabalho do SAR nos municipios de 

Goianinha e Canguaretama foi da seguinte maneira: em Goianinha deu-se atraves do 

Sindicato e em Canguaretama atraves da paroquia e de um grupo de trabalhadores que 

tentaram iniciar uma oposicao sindical no municipio (Relatorio Trienal do SAR, 1991: 30-

31). 
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Quadro Demonstrative N°  V 

AREA DE ATUAQAO DO SERVIQO DE ASSISTENCIA RURAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANEJAMENTO GERAL DE ATIVIDADES DO SAR - 1990 

BLOCO ATrVTDADE 
OPERACIONA 

LIZACAO 
PARTICEP ANTES MUNICIPIO COMUNT-

DADE 
PERIODO 

Area da 
cana 

50. contato com 
STR e visita as 
delegacias 
sindicais 

- Conhecimento 
da realidade, 
reunioes. 

- Diretoria - Goianinha 
Goianinha/ 
comunidades 

Marco a 
julho 

51. Conhecimento 
da realidade 

Visita as 
comunidades. 

Padre e 
trabalhadores 

- Canguaretama Comunidades Marco a 
julho 

52. 
Acompanhamento 
a grupo de 
trabalhadores 

- Dias de Estudo 
e cursos 

- Trabalhadores - Canguaretama -Sede Marco a 
dezembro 

53. Levantamento 
cientifico da area. 

- Pesquisa e 
Estudos 

- Equipe Tecnica - Estado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Marco a 
dezembro 

54. Articulacao de 
trabalhadores 
assalariados. 

- Encontro - Trabalhadores - Goianinha 

- Canauaretama 

- 30/06 a 
01/01 

Fonte: Relatorio do SAR, 1990. 

A presenca do SAR no periodo de 83 a 90 poderia ser vista como uma preparacao que 

serviu para despertar essa entidade a compreender que a luta que ela defendia da posse e 

permanencia na terra tambem envolvia parte dos assalariados da cana, que antes de serem 

assalariados, ja haviam sido pequenos proprietaries de terra, mas que haviam sido ex-

propriados mediante as politicas governamentais que beneficiavam apenas o grande capital. 

Frente a essa percepcao, o SAR passou, de imediato, a realizar um trabalho mais constante, 

com o proposito de levar esses trabalhadores a uma organizacao em suas bases sindicais, 

atraves da formacao de grupos nas varias localidades de maior concentracao desta categoria, 

bem como proporcionar um fortalecimento ao sindicalismo rural, para que o mesmo pudesse 

ser capaz de dar direcao as lutas dos trabalhadores da cana e tambem pudesse defender esta 

categoria na constante exploracao a que era submetida pelos usineiros e fornecedores de cana 

(idem, ibidem). 

O ano de 1990 foi, para os assalariados da zona canavieira norte-riograndense, o ano 

de maiores embates, no tocante ao relacionamento com as entidades que, de forma direta ou 

indireta, lutavam ou davam apoio as suas lutas, como fora o caso do desentendimento entre as 

liderancas sindicais da FETARN e do Polo Sindical no que se referia a administracao dos 

recursos financeiros do Projeto EDUCANA. Alem dessa situacao entre a FETARN e o Polo, 

ainda havia a questao dos conflitos de terra nos municipios de Goianinha e Canguaretama, os 
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quais, concentravam a maior quantidade de assalariados da zona canavieira. Foi visto tambem 

que o Polo Sindical nao estava exercendo o seu verdadeiro papel, que era coordenar, planejar 

e acompanhar as acoes com vistas ao cumprimento da convencao coletiva em vigor. 

Atividades essas que deviam acontecer em conjunto com o processo de organizacao e 

mobilizacao da Campanha Salarial de 1991. 

Diante do contexto descrito ate agora, ver-se-ia que a Campanha Salarial de 91 iria 

acontecer num clima de plena ebulicao politica e generalizacao da crise economica no 

contexto nacional, em face da opcao governamental de desaquecimento da economia pela 

recessao e arrocho salarial, estrategias utilizadas para combater a inflacao, mas que, na 

verdade, trouxe repercussoes, nada favoraveis. O que aconteceu foi a maior queda do produto 

interno bruto dos ultimos 43 anos, com uma taxa negativa de 46%; a safra agricola apresentou 

uma queda de -10 ,1% e retracao de atividade em torno de 8,62%> (Lima, 2000:105, vol. IV). 

No caso dos trabalhadores assalariados, 1991 foi o ano em que o salario minimo atingiu o 

nivel mais baixo desde que fora criado. 

A crise economica do pais apresentou sensiveis repercussoes no processo de crise e 

reestruturacao do setor sucroalcooleiro, atingindo, principalmente, fomecedores de cana e 

empresas que trabalhavam com indices de produtividade insuficientes para sobreviverem 

frente aos imperativos de mercado. O patronato canavieiro norte-riograndense, para atravessar 

essa conjuntura, utilizou-se do artificio de articular um bloco politico-parlamentar para 

sensibilizar o Governo Federal, no sentido deste adotar medidas de apoio ao setor. Tal tatica 

foi promissora para o patronato, a ponto do Governo do Rio Grande do Norte comprometer-se 

em apoiar os produtores de cana, acucar e alcool, mediante a apresentacao ao Governo 

Federal, de um piano9 de recuperacao da cultura canavieira. A reclamacao do patronato nao 

foi so no Rio Grande do Norte, mas generalizou-se em toda a regiao Nordeste (Tribuna do 

Norte, 30/04/91). Os usineiros reclamavam que o Governo so havia liberado recursos que 

cobriam apenas 30% das necessidades do setor e que nos ultimos cinco anos, a producao 

vinha caindo, isto em termo geral, porque nao era o caso do Rio Grande do Norte, como pode 

ser observado na Tabela II, do capitulo m, deste trabalho, em que a producao da safra 90/91 

havia sido a segunda maior safra desse estado apos a expansao dessa cultura agricola, a partir 

de 1975, quando ocorreu a implantacao do Programa Nacional do Alcool. No entanto, a 

gritaria do patronato sucroalcooleiro norte-riograndense tinha como objetivo a obtencao de 

9 

O Piano previa a recuperacao da lavoura canavieira em tres anos e envolvia 3 bilhoes de cruzeiros, por ano, 

implicando na renovacao de sete mil hectares de canaviais por ano e o acrescimo de areas plantadas em 3.200 

hectares de canaviais nos tres anos subseqiientes (Lima, 2000:105, vol.IV). 
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uma parcela dos recursos para custeio e investimentos que a presidencia do Banco do Brasil 

havia anunciado para as operacSes de custeio da safra agricola 91/92, no valor de Cr$ 123 

bilhoes, dos quais, cerca de Cr$ 50 bilhoes caberiam aos medios e grandes produtores 

(Tribuna do Norte, 12/12/91). 

Frente a conjuntura politica-economica e social que vinha atravessando o pais, em 

1991, razoes pelas quais nao se tinha quase esperanca de mudancas, o movimento social dos 

assalariados da zona canavieira do Rio Grande do Norte recebeu uma novidade poderosa que 

iria proporcionar nao somente mudancas nesse movimento, mas tambem ganhos. A novidade 

foi a decisao da Igreja, atraves do Servico de Assistencia Rural (SAR), de aliar-se a luta 

trabalhista dessa categoria. Como ja foi citado anteriormente, a bandeira de luta da Igreja era 

outra, a questao da posse e permanencia na terra e a formacao de educacao politica. Foi 

exatamente a questao da terra que levou o SAR a tomar a decisao de trabalhar, de forma 

sistematizada e constante, em prol da luta sindical dos assalariados da cana. 

Essa decisao do SAR redundou, para os assalariados da area canavieira, numa 

assessoria dentro dos moides de organizacao peia base que iria prepara-los para melhor 

defender os direitos por eles conquistados nas convencoes e dissidios coletivos. 0 trabalho 

dessa entidade foi intenso, compreendendo reunioes com grupos de trabalhadores para 

discutir o assalariamento na area canavieira; reuniao no Sindicato de Trabalhadores Rurais, 

momento que a diretoria eleita de Goianinha iria elaborar o planejamento de seu trabalho, 

supervisao nos municipios de Goianinha (1), Canguaretama (2), Dia de estudo em Santo 

Antonio, para discussao do planejamento/91 da Nova Diretoria; viagem ao municipio de 

Goianinha para acompanhar o trabalho da diretoria do STR; reuniao com canavieiros em 

Canguaretama (2) para discutir tanto a situacao do trabalhador canavieiro como tambem as 

conquistas obtidas pela categoria na ultima convencao coletiva; realizacao de um encontro 

sobre Sindicalismo no periodo de 16 a 18 de agosto, na cidade de Natal; formacao de quatro 

equipes, sendo duas de 5 municipios e duas de 3 municipios para preparacao da Campanha 

Salarial de 1991 (essas equipes contaram com o apoio de 10 assessores e com tres carros dos 

STR's de Canguaretama, Nova Cruz e Espirito Santo); realizacao de mais uma reuniao em 

Canguaretama para enfatizar aspectos gerais acerca da campanha salarial e do trabalho do 

SAR; reuniao em Sao Jose de Mipibu com os STR's da area canavieira e entidades de apoio 

para avaliar a la fase dos trabalhos realizados ate o momento na Campanha Salarial dos 

canavieiros/1991; visita a varias comunidades do municipio de Goianinha no periodo de 20 a 

22 e 25 a 29/09/91 para apoiar a Campanha Salarial; reuniao do Polo Sindical da area 
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canavieira no municipio de Ares, em 23/10/91, para discutir assuntos referentes a Campanha 

Salarial e a reorganizacao do Polo Sindical; reuniao com dirigentes sindicais do STR de Santo 

Antonio em 14/11/91; reuniao com mulheres trabalhadoras rurais no municipio de 

Canguaretama, em 01/12/91, para reafirmar o desejo de desenvolver um trabalho de 

acompanhamento na area e explicar o motivo de sua ausencia, entre outros aspectos; reuniao 

em algumas comunidades do municipio de Santo .Antonio, em 13/12/91. Todas essas 

atividades realizadas por este organismo da Igreja, em 1991, foram de assessoria e de apoio a 

luta dos assalariados da cana, em articulacSes com o Polo Sindical da area canavieira. 

Tambem deu apoio aos assalariados da fruticultura irrigada do Vale do Acu. Com relacao aos 

canavieiros, o SAR, de forma pontual, vinha dando apoio durante a fase de mobilizacao e 

negociacoes, desde a sua primeira campanha salarial, realizada em 82. A decisao do Servifo 

de Assistencia Rural em realizar um trabalho mais sistematico e continuo deu-se a partir do 

levantamento e diagnostico da situacao socio-economica e politico-sindical da zona 

canavieira (SAR, 1991:01-08). 

Alem da assistencia dada pelo SAR aos canavieiros norte-riograndense, tambem 

elecamos no quadro demonstrativo n° VI o cronograma das atividades realizadas pela 

FETARN, junto a essa categoria de trabalhadores, em 1991. Atividades essas de cunho 

formativo como: cursos, seminarios tanto para dirigentes, advogados, como para liderancas de 

base, entre outras atividades, envolvendo todos os municipios da zona canavieira e atingindo 

mais de 170 pessoas. Foram atividades com duracao de 2 dias, iniciando em05 de fevereiro e 

tendo conclusao em 18 de junho. Outras informacoes interessantes podem ser observadas no 

quadro demonstrativo n° IV, como: conteiido, locais de realizacao dos eventos, etc. 

O SAR, em seu programa de trabalho para 1991, apresentou o seguinte diagnostico da 

situacao do Sindicalismo na area canavieira: 

• O Polo Sindical reconhece que necessita de assessoria para uma melhor intervencao, 

razao pela qual solicita ao SAR, tendo em vista ser o SAR uma entidade de assessoria 

ligada ao campo e a unica que se dispoe a fazer esse trabalho ligada a assalariados 

rurais; 

• Os sindicatos da area canavieira, apesar de serem, dentro do sindicalismo rural, os 

que vivem em situacao financeira melhor e os que possuem uma categoria mais 

especifica, nao conseguem ter uma intervencao politica, administrativa, capaz de dar 
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respostas as necessidades da base, devido as diretorias terem uma grande fragilidade 

no tocante a capacitacao para o trabalho politico-sindical; 

• Ha necessidade de fortalecer um sindicalismo mais combativo hoje, representado 

pela CUT, tendo em vista que este ainda e minoria no universo dos sindicatos da area 

canavieira que se revela como setor importante na construcao da CUT no Estado, 

sobretudo do Departamento de Trabalhadores Rurais; 

• Os canavieiros sao uma categoria numericamente importante em nosso Estado e 

encontra-se desmobiiizada. Esta desmobilizacao das bases ocorre, entre outras 

razoes, pela falta de acao dos sindicatos, inclusive os que estao no campo da CUT, 

junto as mesmas. Isto contribui para a existencia de uma massa sempre mais facil de 

ser controlada pelos usineiros e seus aliados. O unico momento em que as direcoes 

dos sindicatos vao a base de modo mais direto e durante a Campanha Salarial. 

Associada a esta desmobilizacao ocorre uma desarticuiacao dos assalariados da cana, 

em nivel de Rio Grande do Norte e Nordeste; 

• Ha um potential de organizacao existente na area, sobretudo no campo sindical, que 

para ser expressado necessita de uma assessoria que ajude as direcoes mais 

comb&ivas a pensarem sua pratica, a terem uma intervencao mais conseqiiente e 

tambem, consiga ampliar e fortalecer o campo cutista atraves da organizacao de 

oposicoes sindicais. 

Tais coiocacoes, segundo o SAR, demonstravam que essa categoria de trabalhadores 

necessitava de: uma assessoria continua para apoiar os dirigentes sindicais do Polo Sindical; 

que as direcoes dos sindicatos de Goianinha e Santo Antonio precisavam, tanto de uma 

assessoria como de acompanhamento de suas atividades; que as liderancas e trabalhadores de 

base em Canguaretama, Goianinha e Santo Antonio necessitavam de assessoria e 

acompanhamento; e junto a essas prioridades somava-se o acompanhamento e assessoria a 

organizacao de mulheres e aos trabalhos de alfabetizacao de liderancas. No seu 

posicionamento, considera as pessimas condicoes de vida de um imenso contingente de 

trabalhadores canavieiros e a ausencia de um trabalho educativo nessa regiao (Projeto do 

SAR, 1991:4), como justificativa para sua acao com esses assalariados rurais. 

A primazia dada aos sindicatos de Goianinha, Canguaretama e Santo Antonio foram 

por razoes diferentes. Os dois primeiros por serem significativos do ponto de vista economico 

e politico e o terceiro por ser um grande fornecedor de mao de obra para o corte da cana e 
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onde o sindicato ja tinha um certo grau de organizacao. Na compreensao do SAR, o trabalho 

na area da cana seria por demais urgente, uma vez que este servico da Igreja poderia dar 

grande contribuicao para a organizacao de milhares de trabalhadores que estavam vivendo em 

condicoes subumana de vida. 

Apesar da movimentacao realizada pelas entidades que trabalhavam com os 

assalariados de cana, em 1991, a Campanha Salarial seguiu, praticamente, o mesmo ritual das 

campanhas anteriores; no entanto, com uma diferenca, neste ano nao foi possivel conseguir 

um bom comparecimento de trabalhadores nas assembleias realizadas no dia 22.09.91. Tal 

fato levou a intensificacao da mobilizacao. Durante o periodo de negociacao, os 

STR/FETARN continuaram com seu trabalho de mobilizacao, distribuindo panfletos, 

visitando os locais de trabalho, horarios de pagamentos, pontos de concentracao de embarque 

e desembarque e colocando os mesmos trabalhadores no local de negociacoes, detalhe este 

que na compreensao das liderancas sindicais da FETARN, influenciaram os animos da classe 

patronal para o atendimento das reivindicacoes da classe trabalhadora. Alem desses 

resultados, vale salientar que o trabalho de mobilizacao chegou ate mesmo a acarretar 

paradeiros na Destilaria Baia Formosa, na fase das negociacoes, demonstrando que havia 

possibilidades de efetivacao de greve, caso o patronato nao tivesse chegado ao acordo. Apesar 

de consegui-lo, a fase de negociacoes foi penosa, devido a varias interrupcoes havidas por 

acontecimentos, segundo dirigente da FETARN, estranhos a vontade do grupo da classe 

trabalhadora que estava negociando, isto sem contar que os patroes esperavam os resultados 

das negociacoes nos Estados da Paraiba e Pernambuco e os julgamentos dos Dissidios 

daqueies Estados. Ao termino das negociacoes, as liderancas sindicais da FETARN, 

consideraram que os resultados das negociacoes da Campanha Salarial, do ano de 1991, no 

Rio Grande do Norte, foram semelhantes aos demais estados da regiao canavieira do 

Nordeste. Tambem salientaram que, apesar de nao terem atingido o ideal das conquistas que 

esperavam para a categoria, o Contrato Coletivo de Trabalho desse ano (1991), havia 

representado avancos significativos na luta dos assalariados do Estado, em razao de se ter 

conseguido manter as clausulas anteriores, e tambem recuperar a perda salarial da Convencao 

de 1990 (FETARN, 1991a). 
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4,5. A ACAO EDUCATIVA DO SAR COM OS ASSALARIADOS RURAIS DO RN E 

SUA ATUACAO EFETIVA NA AREA CANAVIEIRA 

4.5.1. INTRODUCAO 

A partir de 1991, como ja foi salientado, a luta trabalhista dos assalariados da cana 

passou a contar com o apoio efetivo do SAR. Embora essa entidade ja os apoiasse, isso 

ocorria mais nas campanhas salariais. E bem verdade que esse organismo da Igreja Catolica 

sempre est eve prestando assessoria e apoio ao trabalhador rural. Sua atuacao foi sempre em 

pro! de uma politica de acao que pudesse atender as condicoes de vida dos trabalhadores e 

suis familias. numa perspectiva menos assistencialista e mais libertadora. Entretanto, essa 

enxidade sempre deu prioridade ao programa de Educacao Politica, no qual apresentava duas 

bar.deiras de luxas: a questao do uso e posse da terra e a organizacao dos trabalhadores em 

suis entidades de classe. Vale ressaitar que, apesar de trabalhar com o homem do campo, 

des-envolvia um servico de assessoria em que sua meta principal era em prol daqueies que 

lutavam pela posse e permanencia da terra, como ja citamos. Na verdade, as lutas trabalhistas 

dos assalariados rurais, no Rio Grande do Norte, era uma novidade para as proprias 

organizacoes sindicais. A atuacao do SAR, nas lutas trabalhistas dos assalariados rurais 

passava a ser uma novidade em si mesma, ja que a prioridade de trabalhar com camponeses, 

por parte da Igreja, era atribuida a sua visao passadista e ruralista, senao conservadora. 

0 fato e que depois de muita discussao no interior de sua equipe de educadores, o 

SAR resolve dar assessoria a luta dos assalariados canavieiros no Rio Grande do Norte, a 

partir de 1992. Com essa decisao o movimento sindical dessa categoria de trabalhadores 

ganha novos animos, em razao dessa entidade propor-se a dar assessoria num momento de 

crise interna no movimento sindical, haja vista que nao estava havendo uma boa integracao 

entre a FETARN e o Polo Sindical. Tal fato era so oriundo da questao da administracao dos 

recursos do projeto EDUCANA. Havia divergencias de ordem politico-ideologicas, expressa 

em concepcoes e praticas sindicais diferentes. 
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Alem da nova posicao de Igreja, frisa-se que na decada de 90, que o movimento 

sindical dos assalariados canavieiros no Nordeste e no Rio Grande do None , continuava 

sorrendo infiuencia de varios aspectos da conjuntura politica, economica e social que 

enfxentava o pais, os quais tiveram uma infiuencia marcante para delinear as projecoes de luta 

dessa categoria: a mobilizacao da sociedade brasileira, ocorrida em 92, atraves do Movimento 

Etica na Politica, que levou ao Impeachament do Presidente Collor; os impactos dessa 

mobilizacao que redundaram, no ano seguinte (1993), na criacao da "CPI do Orcamento" 

(Comissao Parlamentar de Inquerito) para apurar os escandalos de corrupcao envolvendo 

pariamentares e funcionarios do alto escalao do Governo; ainda argiiindo sobre o Movimento 

da Etica na Politica, enfatiza-se que este foi seguido de outro movimento de ambito nacional: 

a Acao da Cidadania contra a Miseria e Pela Vida; em 1994. ocorreram as eleicoes para 

pleiiear os cargos executivos e pariamentares, em que os resultados da votacao para a 

Presidencia da Republica, apresentaram repercussoes em nivel international; nesse trienio 

(1992-1994) tambem foram organizados foruns de debates como: o Forum Nordeste (1993) e 

o Forum de Debates no Rio Grande do Norte (1994), este ultimo com o apoio dos sindicatos 

do Polo Sindical1 , assessores, entidades de apoio e trabalhadores. Tambem foram notorios os 

impactos da crise economica que assolava o pais desde 1973; o Iancamento da CONTAG, em 

nivel national, em fevereiro de 1992, de sua programacao Integrada entre a 

CONTAG/Federacoes/Sindicatos para o trienio, 1992-1994, enfatizando as acoes de carater 

permanente do MSTR, conforme resoiucoes do 5° Congresso Nacional dos Trabalhadores 

Rurais da CONTAG, reaiizado em Brasilia - DF, em setembro de 1991. Dessas resoiucoes, 

em prol dos assalariados rurais, destacam-se: promover campanhas pelo cumprimento dos 

coniratos coletivos de trabalho e pela valorizacao do salario minimo; promover o debate sobre 

o contrato coietivo de trabalho unificado e sobre o processo de trabalho; promover atividades 

de formacao sobre campanha salarial e negociacao coletiva de trabalho na zona rural; lutar 

por meihoria nas condicoes de trabalho no campo atraves do estimuio a criacao de Comissoes 

Internas de Prevencao de Acidentes e Seguranca no Trabalho Rural (CIPAS-TR) e formar na 

CONTAG um nucleo de estudo permanente sobre a questao dos assalariados (CONTAG, 

1992: 07-08). 

Alem dos aspectos ja vistos, pode-se citar tambem alguns impactos que afetaram o 

setor agricola, tais como: os impactos do processo de modernizacao do compiexo 

sucroalcooleiro sobre a luta dos trabalhadores da cana: desemprego, migracao, sazonalidade 

10 O Polo Sindical era formado dos seguintes sindicatos: Canguaretama, Goianinha, Ares, Espirito Santo, 

Montanhas, Nova Cruz, Sao Jose de Mipibu, Santo Antonio, Nizia Floresta, Vila Flor, Varzea e Pedro Velho. 
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da mao-de-obra, exclusao social, entre outros fatores desencorajadores da mobilizacao e 

organizacao dos canavieiros. A crise que as campanhas salariais vinham enfrentando, em 

decorrencia desse processo modernizante do setor sucroalcooleiro e do descumprimento dos 

direstos conquistados pelos trabalhadores canavieiros nas convencoes e dissidios coletivos, 

pelo patronato, rebatia a eficacia dessas campanhas conduzindo-as, praticamente, a uma 

rituaiizacao a cad a ano. 

Embora se possa perceber que uma decada seria curta para abordar avancos, recuos e 

perdas de uma categoria de trabalhadores, pode-se ainda citar outros fatos que influenciaram a 

luta dos canavieiros norte-riograndenses, tais como: o Iancamento do Piano Real, em julho de 

1994, que apresentou uma politica de congelamento dos salarios sob a justificativa da 

estabilidade da moeda; a grande mobilizacao do Movimento de Mulheres Trabaihadoras 

Rurais (MMTR). em 1995; a politica de arrocho salarial adotada, em 1996, pelo Presidente da 

Republica, Fernando Henrique Cardoso, dentre varios fatos que interferiram no processo de 

mcbiiizacao dos movimentos sociais no campo. 

Alem desse breve levantamento sobre os aspectos que interferiram na demarcacao da 

trajetoria do mo\'imento dos assalariados canavieiros do Rio Grande do Norte, na decada de 

90. discorre-se sobre a acao da Igreja, atraves do SAR no periodo 1992-1997, por ter sido nele 

que essa entidade priorizou apoiar de forma sistematica a luta dos assalariados da cana nesse 

estado, realizando um trabalho constante de capacitacao e organizacao, favoravel ao processo 

de conscientizacao dessa categoria e da concretizacao dos direitos conquistados. 

Inicialmente sao abordados os antecedentes que levaram o SAR a tomar a decisao de 

trabalhar com os assalariados rurais, a partir de 1992, sendo dividido em: a atuacao do SAR 

no trienio: 1992 a 1994; a atuacao do SAR no trienio 1995-1997 e, por ultimo, apresentar-se-a 

uma avaliacao do movimento sindical dos canavieiros norte-riograndenses do ponto de vista 

dos assessores, dirigentes sindicais e dos trabalhadores, a respeito do que tem sido o 

movimento sindical dessa categoria de trabalhadores, nos ultimos vinte anos. Para fechar o 

ponto, bem como o texto da dissertacao, apresentar-se-a as consideracoes finais da pesquisa, 

ora realizada. 
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4.5.2. ANTJECEDENTES QUE LNFLUENC1ARAM A DECISAO DO SAR 

EM TRABALHAR COM OS ASSALARIADOS RURAIS 

0 movimento sindical dos canavieiros no Rio Grande do Norte, a partir de 1992, 

emrou numa nova etapa do processo articulador e mobilizador dessa categoria de 

trabalhadores. Nessa nova etapa, esses trabalhadores passaram a contar nao so com a presenca 

da.s entidades que ja vinham trabalhando com eles (CONTAG, FETARN, CESE, Polo 

Sindical, Sindicato), mas tambem com a presenca do Servico de Assistencia Rural (SAR), 

agora, nao mais como uma entidade de apoio que dava assistencia, a pedido da FETARN, nos 

periodos das campanhas salariais, e sim, que se prontificava em realizar um trabalho constante 

e sistematizado de capacitacao e organizacao desses trabalhadores para que eles pudessem se 

articular, entre si, de tal forma, que fossem capazes de conquistar os direitos referendados na 

Constituicao vigente, os quais sao direitos que reconhecem todos os individuos como 

cidadaos. 

Embora o grande eixo da luta dos canavieiros estivesse centrado na luta pelos direitos 

trabalhistas e cidadaos, faltava, de certa forma, uma melhor articulacao entre as liderancas 

sindicais e as liderancas de base e tambem entre elas e os assessores das entidades que 

estavam a frente do processo de formacao de uma consciencia coletiva, em prol de uma 

categoria que enfrentava repressoes nao so da classe patronal, mas tambem da conjuntura 

economica e politica que atravessava o pais. Com esse comportamento, esses atores sociais, 

ao inves de fazerem crescer o movimento, contribuiam negativamente no processo de 

mobilizacao e integracao entre todos os que estavam dando uma parcela de cooperacao para 

mudar o quadro vivido pelos canavieiros, alem de contribuir, tambem negativamente, para 

uma desmotivacao dos proprios canavieiros, e, por essa razao, levar a categoria a ter perdas 

em suas reivindicacoes nos momentos de negociacoes, por causa da fragilidade encontrada no 

interior do movimento, dificultando as negociacoes entre as classes patronal e trabalhadora. 

A priorizacao do SAR em trabalhar com os canavieiros se deu por varias razoes: a 

faita de uma educacao politica da categoria; a situacao encontrada entre as liderancas desse 

movimento sindical; a cana de acucar ser uma atividade agricola geradora de consideravel 

indice de renda para o Estado, onde havia uma predominancia da forca de trabalho assalariada 

(+ 50.000 canavieiros) e esta forca estar esta enfrentando um grau muito grande de exploracao 
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por parte das fazendas e usinas; e, por ser uma categoria que necessitava de uma maior 

organizacao sindical para aumentar a sua capacidade de luta. Embora esse movimento sindical 

ja contasse com alguns marcos na sua historia, enfatizou a equipe do SAR, que ele ainda nao 

havia conseguido dar respostas aos problemas enfrentados pelos canavieiros por falta de 

formacao dos dirigentes sindicais e de um piano de organizacao da categoria nas bases, onde 

deveria ser desenvolvido um trabalho educative zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.3. ATUACAO DO SAR NO TRIENIO: 1992 A 1994 

Como foi visto, anteriormente, varios motivos levaram, em 1992, o Servico de 

Assistencia Rural da Arquidiocese de Natal - RN, a tomar a decisao de trabalhar com os 

assalariados da zona canavieira norte-riograndense. Essa decisao teve o papel de apoiar esses 

assalariados, para avancar na sua luta. O trabalho desenvolvido pelo SAR compreendeu, no 

primeiro momento, os rrfmicipios de Goianinha, Canguaretama e Santo Antonio. Esses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i • 

municipios nao foram escolhidos por acaso, mas por causa do relacionamento ja existente 

entre eles e o SAR, o qual era advindo dos conflitos de terra ou pelo bom relacionamento 

entre o SAR e a Paroquia da comunidade, isto para os municipios de Goianinha e 

Canguaretama. No entanto, no municipio de Santo Antonio, nao foi esse tipo de 

relacionamento que levou o SAR a inseri-lo na escolha, mas foi a maturidade politica e 

sindical encontrada na diretoria do STR desse municipio. A maturidade desse sindicato foi 

considerada pela equipe do SAR, como o que se tinha de melhor entre os sindicatos da area 

canavieira na epoca (Relatorio Anual do SAR, 1992:25). Santo Antonio era e, ainda e, um 

municipio fornecedor de mao-de-obra, mas entre esses assalariados havia trabalhadores que 

tinham militancia sindical e candidataram-se para concorrer ao pleito de vereador nas eleicoes 

de 92. Apesar de nenhum deles haver sido eleito, conseguiram aumentar bastante sua votacao 

com relacao a eleicao anterior, demonstrando um crescimento politico dos setores populares 

do municipio. Nessa empreitada esses trabalhadores nao estiveram sozinhos, mas contaram 

com o apoio do SAR, atraves de producao e distribuicao de subsidios com analise da 

conjuntura, e na orientacao para elaboracao de material de campanha e propostas dos 

candidatos a vereador (idem, ibidem). • 
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O empenho do Servico de Assistencia Rural em Canguaretama era com o proposito de 

mudar a situacao do STR desse municipio, tendo em vista que esse sindicato apresentava uma 

acao sindical pelega, ou seja, ao inves do presidente tratar dos interesses da classe 

trabalhadora, ele estava tratando dos interesses da classe patronal. Frente a essa situacao no 

dia de estudo realizado em Canguaretama, os trabalhadores presentes ao evento, dentre as 

suas defmicoes arguiram que "o sindicato devia ser uma entidade independente dos patroes, 

do Governo, da prefeitura e da Igreja", para que pudesse fazer jus a representatividade que 

seus associados lhes haviam confiado. 

Todo interesse do SAR nesse STR era que ele, enquanto entidade de apoio, pudesse 

contribuir para que esse sindicato viesse a realizar uma pratica mais combativa e de classe. 

Entendiam os assessores do SAR que o sindicato deveria representar bem os trabalhadores 

para que pudesse crescer: filiando trabalhadores, educando esses trabalhadores, unindo-os e 

organizando-os. 

Apesar de toda tonica na realizacao das atividades planejadas pelo SAR para prestar a 

assessoria na area canavieira, no final do primeiro semestre de 92, essa entidade fez uma 

avaliacao do trabalho ate entao desenvolvido na regiao canavieira, para poder definir o que 

poderia ser feito no semestre seguinte. em razao desse orgao vir passando por uma crise 

.c 

financeira. Na avaliacao, a equipe do SAR e de Dom. Costa, Bispo Auxiliar da Arquidiocese 

de Natal, chegaram a conciusao de que, naqueie momento, o sindicalismo, naquele Estado, 

estava passando por uma crise. Tal fato era percebido porque os trabalhadores estavam 

procurando estabelecer novas formas de organizacao. Alem da questao da crise do 

sindicalismo, esses assessores do SAR, perceberam, que precisavam definir as problematicas 

da area canavieira, porque nao sabiam se era violencia, organizacao sindical, analfabetismo, 

menores na cana, mulheres ou campanha salarial que estavam causando o desanimo na 

mobilizacao dos canavieiros. Seria o conjunto de todos esses pontos citados? Seriam alguns 

deles? O que realmente estava acontecendo entre os canavieiros? 0 que podia ser percebido 

era o nao cumprimento dos direitos conquistados pela categoria, por parte dos patroes 

(Relatorio de Avaliacao semestral do SAR, 1992:21). 

No momento da avaliacao, o SAR vinha atravessando, como ja foi citado, um periodo 

de crise financeira, o que requeria uma maior precisao em tudo o que pretendia realizar no 

campo. A questao financeira foi tao seria que levou o SAR a se ausentar da area canavieira, 

perdendo assim, a dinamica de acompanhamento ao Polo e as lideranca de base, conforme o 
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planejamento para aquele ano (ver o cronograma de atividades do SAR para o ano de 93, no 

anexo 03). 

Por causa da crise financeira da FETARN e do SAR, o processo de mobilizacao da 

Campanha Salarial de 92 comecou atrasado. Entretanto, apesar da situacao que se vinha 

enfrentando, o SAR esteve presente nas atividades de mobilizacao da categoria, esteve nas 

reunioes, nas panfletagens, em locais de embarque e desembarque, de moradia e de trabalho 

dos canavieiros. Em funcao desse atraso e da falta de um trabalho permanente de fiscalizacao 

e cobranca do cumprimento da Convencao Coletiva, a disposicao da luta dos canavieiros foi 

reduzida e a credibilidade do movimento sindical da regiao estava bastante desgastada. 

N esse ano (92) as negociacoes entre as classes patronal e trabalhadora acabaram em 

acordo. Os resultados da campanha redundaram na permanencia dos direitos conquistados nas 

convencoes coletivas passadas. No entanto, no tocante a novas conquistas, essas nao 

aconteceram. Alem desses resultados, observou-se que as Campanhas Salariais foram se 

tornando verdadeiros rituais recorrentes a cada ano, enquanto decresciam os niveis de 

mobilizacao dos canavieiros. Somado a situacao ja exposta, tinha-se ainda a questao do exodo 

rural, provocado pela expansao do cultivo da cana. Essa expansao levou a maioria dos 

Trabalhadores assalariados da zona da cana a morar em pontas-de-rua e a trabalhar em varias 

empresas e em varios municipios, senao em outros estados. 0 quadro dos assalariados era 

inconstante, devido a nova dinamica do mercado, a qual conduzia ao desemprego e a formas 

de exclusao da forca de trabalho, dentre outras consequencias que amedrontavam os 

trabalhadores no engajamento da luta pela conquista e cumprimento dos direitos trabalhistas e 

cidadaos. 

Como ja visto, 92 foi um ano em que varias mudancas ocorreram, gracas as decisoes 

do 5° Congresso da CONTAG. Dentre as decisoes definidas podemos destacar a questao da 

saude e seguranca no trabalho, que foi o tema das Campanhas Salariais Unificadas dos 

Canavieiros da Regiao Nordeste, em 92. A busca dessa conquista nao era algo exclusivo da 

CONTAG, pois era uma pratica ja realizada no Rio Grande do Norte. 

Tambem em 1992, foi realizada uma avaliacao do Projeto EDUCANA. Essa avaliacao 

foi feita por representantes da FETARN, do Polo Sindical, dos sindicatos, bem como, 

contaram com o apoio do SAR, da CUT-RN, da CONTAG e do PECC/OCERN, todas na 

qualidade de ouvintes. 
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Alem da atuacao do SAR junto aos sindicatos por ele selecionados, vale ressaltar que 

o Programa Trienal, 1992-1994, desse organismo da Igreja, apresentou uma programacao que 

ia um pouco alem da assessoria aos municipios de Goianinha, Canguaretama e Santo Antonio 

e constou-se: 42 dias de estudo; 129 supervisoes; 6 cursos; 12 encontros; 3 treinamentos; 

revelacao de tres filmes e um levantamento de dados dos municipios do Polo. Todas as 

atividades planejadas tinham como meta preparar as liderancas sindicais de base, as diretorias 

de sindicatos, os assalariados rurais, incluindo, tambem, nessa preparacao, as mulheres 

trabalhadoras rurais (ver o anexo 02). 

Da programacao trienal, no ano de 92 foram realizadas as seguintes atividades: 

planejamento de atividades do SAR x Polo Sindical; avaliacao da gestao da diretoria do 

sindicato de Santo Antonio; supervisao nos municipios de Canguaretama e Goianinha; 

avaliacao semestral do SAR, em Natal; reuniao do Polo Sindical em Sao Jose de Mipibu, para 

discutir encaminhamentos relativos a preparacao para a campanha salarial; Dia de Estudo nos 

municipios de: Canguaretama para capacitar liderancas em torno da eleicao sindical e para 

discutir o processo de formacao da oposicao sindical (02); e Santo Antonio, para discutir com 

a diretoria do sindicato e trabalhadores de base sobre o trabalho com assalariados e a 

participacao do STR no Polo Sindical Canavieiro (01); reuniao com a diretoria do sindicato de 

Espirito Santo, para discutir sobre a preparacao da Campanha Salarial de 92; e por ultimo, 

reuniao com os canavieiros, em Goianinha, para discutir a eleicao de uma nova diretoria para 

a Delegacia Sindical (Ver anexo 03). 

Alem da programacao do SAR, no ano de 92, os assalariados da zona canavieira 

contaram com outras atividades, tanto da FETARN, como do Polo Sindical, que levaram 

esses trabalhadores a um novo despertar por suas lutas, de um lado, porque nao so contavam 

com a preparacao dada pelo Projeto EDUCANA, mas com outras atividades do proprio 

movimento sindical para a Campanha Salarial de 92. Ainda foram somadas ao processo 

mobilizador, outras atividades realizadas pela CONTAG. 

Apesar das dificuldades poder-se-ia afirmar que nem tudo que tinha sido realizado na 

luta dos canavieiros havia sido em vao. Uma demonstracao dessa compreensao foram os 

resultados obtidos na area de assistencia juridica, no periodo proximo a Campanha Salarial de 

91 ate Janeiro de 92, em que houve um atendimento diario; alem de outros resultados como: 

283 acoes trabalhistas que foram ajuizadas; 1.235 acoes trabalhistas que foram acompanhadas 

e de cumprimento ajuizadas e a liquidacao de 193 processos ganhos na justica; alem de 191 

viagens que foram realizadas para audiencias e atendimento a trabalhadores; e poder-se-ia 
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somar a essas estatisticas 275 audiencias que foram realizadas nas juntas de conciliacao e 

julgamento de Natal e Goianinha (FETARN, 1992 a). Toda essa descricao estatistica 

apresenta frutos colhidos gracas ao Projeto EDUCANA e tambem da assessoria intensiva que 

os canavieiros vinham recebendo desde 98. Diante desses resultados a FETARN e os 

sindicatos consideraram que a luta dos canavieiros nao devia ser apenas para conquistar 

direitos trabalhistas, mas que poderia ampliar o espectro da acao sindical para problemas da 

educacao, da moradia e da saude do trabalhador e sua familia, tendo como horizonte a 

tematica da cidadania e das politicas publicas (idem, ibidem). 

Foi dentro dessa percepcao que a Campanha Salarial Unificada dos Canavieiros do 

Nordeste, em 92, foi realizada sob o tema saude, seguranca e dignidade. Com essa campanha 

salarial a classe trabalhadora da zona da cana obteve uma Convencao Coletiva que assegurou 

as conquistas anteriores e um reajuste dos salarios e dos valores da tabela de tarefas, tanto no 

Rio Grande do Norte como nos demais estados da regiao nordestina. No caso do Rio Grande 

do Norte, foi dada continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na area da assistencia 

juridica e das acoes de cumprimento dos direitos conquistados por esses trabalhadores, antes 

da campanha salarial desse ano. 

Alem d^ssa continuidade do trabalho na area da assistencia juridica, ressalta-se que 

houve tambem,no processo de preparacao e mobilizacao dos canavieiros na Campanha 

Salarial de 92, um trabalho que procurou conscientizar o trabalhador a respeito nao so dos 

salarios e da tabela de tarefas, mas tambem das mudancas tecnologicas e das consequencias 

dos agrotoxicos. Este fato apresentou um cunho inovador, elevando ao debate publico o 

problema da saude, da seguranca e da dignidade desse trabalhador. Alem dessa inovacao 

durante o periodo preparatorio da campanha, o que se obteve de novo foi a adesao de mais um 

orgao estatal nessa luta: a Coordenadoria de Vigilancia Sanitaria, a qua! realizou tres 

fiscalizacoes em conjunto com as entidades sindicais em galpSes, reconhecidos como 

alojamentos, para abrigar os trabalhadores que nao eram do municipio onde estavam 

trabalhando, entre 1° de novembro a 31 de dezembro de 1992. 
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Figura 02 

Nos anos de 1993 e 1994, a conjuntura politica, economica e social brasileira delineou 

um cenario que mobilizou a sociedade civil a buscar novos rumos que pudessem gerar 

mudancas em prol das classes subalternas deste pais, em razao de nao suportarem mais os 

efeitos da crise economica que repercutia, cada vez mais, sobre elas. 

Como se sabe, em 1993 o cenario da politica brasileira encontrava-se em ebulicao. 

Essa situacao era fruto da mobilizacao que a sociedade civil havia realizado para retirar do 

poder o Presidente da Republica, Fernando Collor de Mello, em 92, fato que aconteceu 

atraves do impeachement. Apos esse, novos acontecimentos estavam mobilizando o povo 
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brasileiro para construir uma sociedade em que seus representantes se portassem com mais 

dignidade e menos coirupcao. Essa compreensao era movida pelo Movimento Etica na 

Politica, que levou a organizacao da "CPI do Orcamento", com o objetivo de apurar os 

escandalos de corrupcao envolvendo pariamentares e funcionarios do alto escalao do Governo 

(SAR, Relatorio Anual de Atividades, 1993: 7). 

Alem dessa situacao politica nacional, havia se agravado a crise economica, a qual 

eievava cada vez mais os seus impactos sociais sobre as classes oprimidas da sociedade 

brasileira. Frente a esse cenario, segue-se ao Movimento Etica na Politica, outro movimento 

de ambito nacional, o da Acao da Cidadania contra a Miseria e Pela Vida, o qual deu 

dimensao publica aos impactos sociais advindos da crise economica que assolava o pais desde 

1973, e despertou a sociedade brasileira para a solidariedade. A dimensao desse movimento 

fci tao ampla que reuniu mais de tres mil comites, espalhados por todo o pais, provocando 

mudancas de comportamentos, alem de chamar a atencao tanto para novas medidas como para 

novos espacos de acao politica. A Acao da Cidadania contra a Miseria e Pela Vida procurou 

desencadear acoes emergenciais voltadas para 32 milhoes de pessoas que passavam fome no 

Brasil. Foi a partir desse movimento que comecou a ser enfatizada a luta por politicas 

publicas de geracao de emprego e renda e por mudancas estruturais, entre as quais se 

enfatizava a'luta pela Reforma Agraria. Toda mobilizacao desse movimento levou o Governo 

Federal a criar o Conselho Nacional de Seguranca Alimentar, tendo como presidente o Bispo 

de Caxias - RJ, Dom. Mauro Morelli, conhecido publicamente como pastor catolico dedicado 

a luta contra a miseria e as injusticas sociais (Idem, ibidem). 

Apos a promulgacao da Constituicao de 88, a qual recebeu o nome de "cidada" por 

trazer em seu conteudo novos direitos, como os direitos civis, havia uma esperanca na massa 

brasileira de que viessem acontecer algumas mudancas atraves da legitimacao desses direitos. 

Entretanto, essa esperanca andava fugindo das expectativas do povo, haja vista que o quadro 

da repressao ainda estava presente nos movimentos sociais, como era o caso dos Sem Terra e, 

porque nao dizer, de todos os movimentos da zona rural. Embora fosse essa a situacao, foi 

nesse ano, mais precisamente, em junho de 93, que foi promulgado o dispositivo do "Rito 

Sumario" tornando possivel algumas desapropriacoes de terras por interesse social, na maioria 

onde existiam fortes conflitos agrarios. 

Alem do contexto ja citado, somar-se-ia a essa conjuntura a situacao do Brasil ser um 

pais que apresentava mais de 35 milhoes de pessoas, dos 62 milhoes de brasileiros ocupados, 

que trabalhavam ou sem carteira assinada ou por conta propria ou sem remuneracao, sendo 
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que 12 milhoes ganhavam menos de um salario mimmo (Idem, ibidem, p. 9). O cenario da 

conjuntura brasileira, em 1994, era praticamente o mesmo, pois nao houve grandes mudancas 

de um ano pra outro. 

No caso do Rio Grande do Norte, em 1993, a seca que assolava a regiao levou o 

governo do estado a decretar "Estado de Emergencia" em 173 municipios, em marco desse 

zno. 0 grande reflexo desse fenomeno da natureza repercutia na situacao de pobreza cotidiana 

e demonstrava a falta de vontade politica da elite dirigente de criar condicoes de convivencia 

com este fenomeno. Alem dessa situacao, tambem estava acontecendo, nesse estado, o uso de 

verbas publicas para atender, de certa forma, interesses particulares. Tal fato foi verificado, 

straves de uma pesquisa realizada pelo Comite Universitario sendo constatado, que 56,94% 

dos recursos para assistencia e previdencia no RN, haviam sido destinados, por um Senador, a 

uma entidade privada chamada "Sociedade Amigos de Parelhas", que era dirigida pelo 

sobrinho desse Senador no municipio de Parelhas, enquanto para os demais municipios norte-

riograndenses restou apenas 43,06% do montante dos recursos designados para a assistencia e 

previdencia dos menos favorecidos. Poder-se-ia dizer do ponto de vista etico, que esta 

situacao era contraditoria diante do quadro da fome e miseria que atingia 46% da populacao 

do Rio Grande do None. 

No ano de 93, a acao planejada pelo SAR para a area da cana compreendeu: 

participacao em reunioes do Polo Sindical (10); encontros (02); seminarios (02); Supervisoes 

(49) distribuidas em: assessoria em reunioes e estudos, somando-se um total de 63 atividades 

(ver anexo 04). Toda essa programacao estava voltada para a capacitacao da organizacao dos 

trabalhadores, bem como a formacao sindical e a participacao na Campanha Salarial de 93. 

Embora tenha sido essa a programacao planejada, conforme o Quadro n° 05, Quadro de 

Atividades Desenvolvidas na Area da Cana nesse ano, verifica-se que essa entidade realizou 

um trabalho mais intenso que o planejado. Somente em reunioes de acompanhamento ao Polo 

Sindical foram vinte e duas (22); dias de estudo, cinco (05); Encontros de assalariados da 

cana, seis (06); reunioes de acompanhamento a STR's e nas localidades, trinta e seis (36) e 

reunioes da assessoria, doze (12). Alem dessas atividades, o SAR ainda deu apoio e 

assessoramneto a grupalizacao de canavieiros em Goianinha e Canguaretama, bem como 

promoveu acoes de alfabetizacao de liderancas e dirigentes sindicais (SAR, 1993:28). No 

trabalho com o Polo Sindical, esta entidade descobriu que a melhor forma de atingir o 

assalariado da cana era no local de trabalho. Portanto, o SAR procurou investir neste trabalho 
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atraves dos dirigentes sindicais e com a presenca de outras entidades, pelo menos em alguns 

momentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

QUADRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AREA 

DA CANA-1 9 9 3 

D E S C R I C A O Q U A N T I D A D E N° DE DIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO 
AO POLO SINDICAL 22 22 

DIAS DE ESTUDO 05 05 

ENCONTROS DE ASSALARIADOS DA 

CANA 06 12 

REUNIOES DE ACOlVIPAJsTiAMENTO 

A STR's E NAS LOCALIDADES 36 36 

REUNIOES DA ASSESSORIA 12 12 

TOTAL 81 87 

Fonte: Relatorio Anual de Atividades do SAR - 1993. p.30 

O trabalho de apoio e assessoria do SAR, em 1993, teve como um dos principals 

objetivos o fortalecimento do Polo Sindical. Em sua avaliacao anual verificou os seguintes 

resultados: elaboracao do Projeto EDUCANA; maior respeito a sua contribuicao dada na area 

da cana; dias de estudo, como forma de se capacitar para dar respostas aos desafios que se 

apresentavam; melhoria na participacao de trabalhadores nas assembleias de discussao e 

aprovacao das pautas de reivindicacoes, gracas ao trabalho desenvolvido pelo Polo Sindical; 

maior respeito, por parte do patronato, as clausulas acordadas nas convencoes, gracas ao 

trabalho de fiscalizacao desenvolvido pelo movimento sindical, no campo e nos locais de 

pagamentos; maior organizacao do Polo Sindical, com reunioes mensais e estudos. O Polo 

tambem despertou para a necessidade de ser o articulador politico das lutas; aumento do 

numero de trabalhadores com carteira assinada e o crescente numero de acoes trabalhistas na 

justica; e ainda soma-se a esses resultados a maior credibilidade que os canavieiros estavam 
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dando ao movimento sindical, a qual redundava numa posicao de respeito das empresas as 

entidades de apoio e aos sindicatos (idem ibidem, pp. 31-32). 

Alem do trabalho realizado na area da cana, essa entidade tambem dava apoio e 

assessoria aos trabalhadores assalariados do Vale do Acu; assessoria a grupos de 

trabalhadores rurais assentados em Sao Rafael; as mulheres trabalhadoras rurais do Rio 

Grande do Norte; ao trabalho desenvolvido com a alfabetizacao de adultos, o qual foi 

redimensionado nesse ano; e ainda realizou outras atividades de articulacao e assessoria a 

diversos movimentos sociais, pastorais e populares. 

Ja para a FETARN, atraves da execucao do Projeto EDUCANA, aconteceram os 

seguintes avancos: aumento significativo na participacao dos trabalhadores nas assembleias 

gerais de seus Sindicatos, por ocasiao da discussao e aprovacao da pauta de reivindicacoes, 

autorizacao para as negociacoes coletivas e deflagracao de greve se necessario; participacao 

na campanha salarial, de entidades que ajudaram na mobilizacao dos trabalhadores, entre 

estas, o SAR, CEAP, OCERN e CUT; realizacao dos encontros que precediam as 

Assembleias Gerais dos Sindicatos, nas comunidades de trabalhadores espalhadas nas zonas 

rurais de cada municipio, sendo importante salientar que a mobilizacao para a realizacao dos 

referidos encontros, deu-se em grande parte pela iniciativa dos proprios trabalhadores; 

aplicacao de nova metodologia de trabalho com utilizacao de filmagem dos Encontros e 

reunioes, com projecao e exibicao das fitas gravadas, entre outros meios utilizados; e por fun, 

a divulgacao em grande escala, mediante panfletagem de boletins informativos, contendo o 

salario e outros direitos dos trabalhadores (FETARN, Relatorio de Atividades, 1993). 

Apesar dos resultados apresentados, a FETARN teve algumas dificuldades nessa fase 

do projeto EDUCANA: a "seca prolongada"; migracao desordenada da mao-de-obra que 

afluia para a area canavieira a procura de emprego; diminuicao de 50% da producao 

canavieira, em 1993, em relacao ao ano anterior, acarretando um grande decrescimo na 

contratacao de mao-de-obra pelas empresas, por causa da estiagem; reducao do numero de 

trabalhadores que deixavam de ser contratados, em virtude de inovacoes tecnologicas; o 

comparecimento dos trabalhadores aos encontros e reunioes acarretavam suspensoes na 

empresa e, ate mesmo, demissoes pela nao justificacao das faltas ao servico, e ainda, havia 

contracao de mao-de-obra oriunda de outros Estados e isto era empecilho ao trabalho de 

educacao, mobilizacao e conscientizacao dos trabalhadores que permaneciam pouco tempo no 

emprego para logo retornarem a seus lugares de origem prejudicando com isso a contratacao 

dos trabalhadores residentes no local da empresa, mao-de-obra esta em sua quase totalidade 
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esclarecida de seus direitos, pelo trabalho de seus sindicatos (FETARN, Relatorio de 

atividades, 1993:04-05). 

Embora em nivel estadual, os assalariados da cana atravessassem mais um ano de 

grandes dificuldades para conquistarem os direitos reivindicados na Campanha Salarial, frisa-

se que, nesse mesmo ano (93), essa categoria de trabalhadores, em nivel nacional, 

conquistaram uma vitoria importantissima junto ao Tribunal Superior do Trabalho, que foi a 

derrubada da chamada "Sumula 57", a qual enquadrava os trabalhadores da cana, nas usinas, 

como trabalhadores industrials; o patronato usava tal sumula como pretexto para recusar 

negociar com os sindicatos de trabalhadores rurais, prejudicando as contratacoes coletivas. 

Essa vitoria tambem redundou numa vitoria politica da categoria, porque a direcao do TST 

contava com um ministro classista (Mundo Acucareiro: informativo sobre trabalhadores 

acucareiros, publicado pela Comissao de Coordenacao para a Solidariedade entre 

Trabalhadores Acucareiros no Mundo - CCSTAM, ano II -N° 1 - maio-1993). 

No final desse ano, mais precisamente, 3 e 4 de dezembro, ocorreu um encontro no 

municipio de Ares, das entidades sindicais e de apoio (FETARN, STR's do Polo Sindical 

Canavieiro e o SAR) que estiveram trabalhando, durante todo o ano, na area da cana, para 

avaliar os resultados das atividades desenvolvidas com os canavieiros e tambem para 

elaborarem uma programacao para os meses de dezembro de 93 e Janeiro de 94. Desse 

encontro destaca-se a atividade desenvolvida em grupo, com os participantes, numero de 28 

pessoas presentes, que representaram graficamente a situacao cotidiana dos canavieiros norte-

riograndenses. Dos graficos elaborados chama a atencao a figura que e apresentada a seguir, 

pela forma dada ao desenho e tambem pelos dizeres escritos abaixo da mesma, que explicitam 

o seguinte: fome, desemprego, violencia, doencas, analfabetismos, exclusao da mulher nas 

usinas e exploracao do trabalho infantil. Nessa figura, dependendo do observador, poderao ser 

feitas varias leituras, como por exemplo, que os trabalhadores assalariados da cana sao 

pessoas que tem um corpo debilitado, que perderam algum membro do mesmo, que nao tem 

uma visao do potencial do seu trabalho no sistema capitalista, que apesar de executarem uma 

mesma tarefa, ainda nao sao uma unidade classista, etc. mostrando que, aqueles que estao a 

frente do movimento sindical da categoria canavieira precisavam criar estrategias que 

pudessem, passo a passo, ir rompendo essas dificuldades por eles (os trabalhadores) 

enfrentadas, atraves de um processo de conscientizacao e reflexao critica constante da acao 

sindical. 
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A SITUACAO DOS TRABALHADORES NA AREA DA CANA 

(FOME - DESEMPREGO - VIOLENCIA - DOENCAS -

ANALFABET1SMO - EXCLUSAO DA MULHER NAS USI 

NAS - EXPLORACAO DO TRABALHO LNFANTIL) 

Figura 03 

Em 1994, o contexto da conjuntura brasileira nao era facil. O modelo de 

desenvolvimento do pais levava o mesmo a aprofundar a exclusao de parcelas significativas 

da sociedade. Estavam a margem do desenvolvimento, os trabalhadores da zona rural, os 

quais foram obrigados a enfrentar a falta de mercado e de credito, o exodo rural, as favelas, 

salarios de fome, conflitos de terra e a violencia. No quadro da exclusao brasileira 

encontravam-se 32 milhoes de famintos. Dentre eles, mais da metade estava no campo (SAR, 

Boletim Informativo, ano 15 -N° 31 -jun/jul, 1994: 07). 

A situacao enfrentada pelas populacoes subalternas: trabalhadores rurais, Pescadores, 

povos indigenas e seringueiros de todos os Estados do Brasil, levantaram suas vozes, a toda a 



144 

sociedade, nas ruas e avenidas, atraves do Grito da Terra Brasil. Eles gritavam contra a fome, 

a miseria e pelo emprego (Idem, ibidem). 

Embora tenha-se a impressao de que tudo era negativo, face ao cenario descrito, 1994 

foi um ano de eleicoes para os cargos executivos e pariamentares, e, por essa razao, os 

oprimidos depositavam uma certa esperanca em mudancas, gracas as propostas apresentadas 

pelos candidatos naquele pleito politico. 

Foi nesse clima que se realizou a Campanha Salarial de 94. Ela comecou em varios 

municipios da area canavieira na segunda quinzena de setembro e, sua coordenacao, mais uma 

vez, foi feita pela Federacao dos Trabalhadores na Agricultura (FETARN), os Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais e contava com o apoio e assessoria do Servico de Assistencia Rural 

(SAR) da Arquidiocese de Natal (SAR, Informativo n° 16, ano 05, 21.09.94). Foi mais uma 

campanha salarial unificada, conforme mostra a figura 04, e sua finalidade era conquistar um 

aumento de salario de RSI50,00 (cento e cinquenta reais), tarefas mais baixas - 5 carreiras, 

terra para plantar, trabalhar de segunda a sexta-feira, transports seguro, ganho certo na 

doenca, ferramentas de graca e outros direitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse ano, os usineiros nao tinham do que reclamar, pois, alem de ter sido um bom 

ano de inverno, havia tambem as perspectivas de uma supersafra de cana, o que implicaria 

numa grande producao de acucar e alcool. Entretanto, o patronato continuava explorando, de 

forma absurda, os assalariados rurais dessa categoria, nao cumprindo varias clausulas do 

Acordo Coletivo de Trabalho 93/94, como: o Salario Familia, a tabela de tarefas, o nao 

pagamento do salario com o acrescimo de 10% garantido por lei, entre outras clausulas. Alem 

do descumprimento do acordo, havia aumentado o numero de trabalhadores adolescentes, 

entre 13 e 16 anos e a exploracao de criancas no corte da cana (idem, ibidem). O SAR, em 

27.09.94, declarava que, na realidade, quase nenhuma das clausulas aprovadas na ultima 

Convencao Coletiva estava sendo cumprida pela classe patronal das Usinas, e de forma mais 

acentuada pelo grupo da Usina Estivas. Tal fato levou os trabalhadores dessa Usina a se 

revoltarem, nao so por causa do descumprimento do acordo, mas tambem por causa dos atos 

de violencia que eles vinham sofrendo no local de trabalho ao reclamarem por seus direitos, 

conforme definia a lei. Alem dessa acao contra os trabalhadores, a Usina tambem ameacava 

as liderancas sindicais da FETARN, sindicatos e assessores do SAR, quando os mesmos 

tentavam visitar os trabalhadores no corte da cana. Um dos atos de proibicao se deu quando 

um assessor do SAR e um diretor da FETARN foram visitar os trabalhadores no local de 

trabalho. Isso ocorreu no dia 23.09, quando dois gerentes da Usina ameacaram expulsar os 

que tentassem entrar sem permissao. Entretanto, o ato nao foi consumado porque se 

encontravam presentes, naquele momento. varios dirigentes sindicais. Nesse mesmo dia, a 

noite, foi fechada, de cadeado, a porteira que dava acesso ao galpao da Torre, onde se 

encontravam trabalhadores da Paraiba e do Ceara. Alem do cadeado, na frente dessa porteira 

ficava um carro da Usina com um funcionario, o qual impedia a entrada dos dirigentes 

sindicais e assessores que queriam conversar com os trabalhadores sobre a Campanha Salarial 

e as Assembleias nos sindicatos que iriam acontecer no dia 25.09. Querendo mudar a situacao, 

mais de 300 trabalhadores, no dia 26.09, pararam suas atividades como um ato de protesto as 

arbitrariedades da Usina Estivas, demonstrando que estavam prontos para a realizacao de uma 

greve. Por causa da paralisacao, os trabalhadores foram punidos pela usina, que os colocou 

em atividades de limpa (SAR, Informativo, n° 17, ano 05, 27.09.94). 

Nesse mesmo periodo de preparacao para a negociacao entre patroes e trabalhadores, 

aconteceu outra paralisacao na Usina Estivas. Desta feita paralisaram mais de 800 canavieiros 

desta Usina e exigiram que o numero de carreiras de cana cortada fosse 5, ao inves de 7. O 
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clima era de tensao e os trabalhadores so esperavam o momento em que fosse decretada a 

greve, a qual eles viam como a unica saida (SAR, Informativo n° 18, ano 05, 05.10.01). 

As negociacoes entre sindicatos, FETARN e usineiros, em 94, nao foram muito 

proveitosas porque os patroes se negavam a negociar o salario e a tabela de tarefa, transporte, 

garantia de emprego, que eram as clausulas principals dos trabalhadores (idem, ibidem). 

Apesar da dificil situacao enfrentada pelo movimento sindical da area canavieira, o 

ano de 1994 foi muito importante para o trabalho, pois foi um periodo de redefinicoes do 

carater e das prioridades de atuacao do SAR. As prioridades dessa entidade foram definidas 

em tres areas tematicas: assalariamento rural, questao agraria e mulheres trabalhadoras rurais 

(SAR, Relatorio de Anual de atividades, 1994:7). 

As atividades dos STR's da cana em 1994 foram em parceria com a 

FETARN/CESE/Polo Sindical, com o MMTR, a CUT, a CONTAG, OCERN, SAR e ainda 

outras entidades de apoio. Foram elas: fiscalizacoes, reuniao do Polo, pesquisa/diagnostico, 

seminarios, encontros e cursos, conforme mostra o anexo 05 - Piano de Atividades dos STR's 

da Cana em 94. Alem dessas atividades, o Projeto EDUCANA tinha como objetivo realizar o 

processo educativo dos assalariados da cana, o qual pretendeu formar, capacitar, informar e 

possibilitar trocas de experiencias entre diversos atores: dirigentes e delegados sindicais, 

liderancas canavieiras, jovens canavieiros e mulheres ex-assalariadas. Nesse processo 

educativo foram realizadas 155 atividades, em varios lugares da area da cana e contou com 

varios participantes, conforme mostra o anexo 06. 

Alem das entidades ja citadas, em 94 o movimento sindical dos canavieiros contou 

com o apoio da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e do Servico de Apoio aos Projetos 

Alternatives Comunitarios (SEAPAC) na infra-estrutura, e com pessoal para as atividades de 

mobilizacao da Campanha Salarial. 

E sabido que o movimento dos canavieiros apresentava varios impasses que o 

impediam de maiores avancos. Entretanto, apesar das dificuldades, poder-se-ia anrmar que 

houve avancos e resultados satisfatorios em todo o processo educativo e na luta; bastaria 

considerar a conjuntura economica, politica e social, em nivel nacional, regional e local que 

eram bastante adversas. Explicitando, poder-se-ia elencar como dificuldades: a necessidade de 

maior e melhor infraestrutura e recursos humanos; a fragilidade encontrada na maioria dos 

dirigentes sindicais; reacao das empresas utilizando milicias armadas; dificuldades na 

ampliacao do trabalho de base e falta de delegacias sindicais para apoia-lo; grande 
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mobilizacao da mao-de-obra; desemprego; miseria e pressao dos empresarios e de seus 

prepostos sobre os trabalhadores para nao participarem das atividades sindicais. Apesar de 

tudo isso, vejam-se alguns avancos: fortalecimento dos sindicatos e aumento de sua 

representatividade, os trabalhadores sobrepuseram-se a organizacao da campanha salarial, 

reunindo-se e organizando paradeiros; paradeiros durante a fiscalizacao do cumprimento da 

Convencao Coletiva de Trabalho; maior animo para continuar a lutar pelo cumprimento dos 

direitos; salario maior com relacao ao ano anterior; manutencao do corte de cana de cinco 

carreiras e outros direitos conquistados em campanhas salariais anteriores; abono de um dia 

de trabalho por ano, em prol da realizacao do exame preventivo contra o cancer para as 

mulheres trabalhadoras, etc. (Lima, 2000:133, vol. IV). 

Diante de todo o trabalho realizado pelos assessores do SAR, no Rio Grande do Norte, 

pode-se perceber que a hipotese deste trabalho, passo a passo, vem sendo confirmada, ou 

melhor, que a visao que se tem da Igreja, enquanto Instituicao, universal, conservadora, 

ruralista, entre outras definicoes da mesma, nao pode impedir que seus agentes avancem no 

interior dos organismos dessa Instituicao, nos quais estao inseridos. Este fato foi confirmado 

tanto no laicado como nos atores sociais que formavam o corpo de assessores do SAR. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.4. ATUACAO DO SAR NO TRIENIO 1995-1997 

Levando em consideracao a importancia de um trabalho sistematizado que possa 

formar lideres capazes de articular os diversos problemas da categoria na qual eles se 

encontram inseridos e das estruturas que definem essa categoria, foi que o SAR ao se 

aproximar do termino de trienio 1992-1994, elaborou uma nova proposta de trabalho para o 

trienio 1995-1997. Na elaboracao deste programa trienal considerou varios fatores que 

marcaram a conjuntura economica e politica brasileira. 

Em 1995, as dificuldades de ordem economica foram as que mais causaram 

interferencia nas atividades desenvolvidas pelo SAR, uma vez que, o Piano Real, introduzido 

pelo Governo do Sr. Presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso, interferiu de forma 

direta e indiretamente nas acoes realizadas. A conjuntura destacou tambem a consolidacao de 



148 

uma politica neoliberal, que teve como consequencia o agravamento da exclusao social e da 

violencia. Para amenizar e, ate mesmo, mudar esse contexto aconteceu o Movimento Contra a 

Fome, a Miseria e pela Vida (Acao da Cidadania). A acao desse movimento tinha, nesse 

periodo, como objetivo, influir nas politicas sociais do Governo, frente aos numeros absurdos 

de indigentes em todo o Brasil (Informacoes do Mapa da Fome do IDEC). Apesar de nao ter 

alcancado os resultados desejados, contribuiu para despertar uma maior consciencia cidada 

em milhoes de brasileiros. 

Embora a situacao enfrentada pelo pais fosse essa, no primeiro ano do governo 

Fernando Henrique Cardoso, ele espalhou para o mundo que "o Brasil era um porto seguro". 

Alem dessa propagacao, o governo de FHC estava fortemente comprometido em adotar as 

determinates que o Fundo Monetario Internacional (FMI) e o Banco Mundial haviam 

prescrito para ajustar as economias retardatarias as normas da globalizacao; sem contar com 

as decisoes do Congresso Nacional, que havia aprovado as reformas constitucionais que 

suprimiram diferencas de tratamentos entre empresas nacionais e estrangeiras, alem de 

quebrar os monopolios estatais como do petroleo, das comunicacSes, entre outros. Ainda se 

somava a esse contexto, a intensificacao do numero de ocupantes de terra e a mobilizacao de 

entidades do campo e da cidade pela Reforma Agraria (SAR, Relatorio Anual de atividades, 

1995:7). 

No caso do Estado do Rio Grande do Norte, a situacao nao era diferente do restante do 

pais. 0 numero de conflitos de terra era notorio e exigia a assessoria de um orgao competente, 

para realizar as mediacoes nas acoes dos que estavam envolvidos nessa luta. Nesse Estado, o 

SAR, atraves da tematica Assessoria aos Movimentos Sociais na Questao Agraria, prestou 

assessoria a centenas de familias em cerca de 9 assentamentos de terra. Assessorou tambem 

familias de trabalhadores rurais em cerca de 5 conflitos de terra. Essa foi uma questao que 

veio apresentar novos contornos frente as pressoes dos movimentos sociais no campo e na 

cidade. Em nivel politico, o Movimento dos Sem Terra (MST) no RN, tem assumido um 

importante papel na luta pela terra, inclusive, sendo um dos mais novos atores no cenario rural 

nesse estado (Idem, ibidem). 

Alem da questao da terra, no Rio Grande do Norte, tambem vinham ocorrendo 

mudancas impactantes nas relacoes de trabalho, em duas regioes de assalariados desse estado: 

na area da cana e na subzona do Acu. Fatos verificados com a tecnificacao do trabalho 

agricola. Por exemplo, a area da cana que, ha quatorze anos atras contava com um contingente 

de cerca de 50.000 trabalhadores, em 1995, contava com cerca de 10.000 assalariados, isto no 
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periodo de safra. 0 numero de trabalhadores que havia sido reduzido correspondia a 80% do 

total que essa atividade agricola absorvia ha mais de uma decada. Alem dessa realidade, as 

areas de assalariamento rurais ainda enfrentavam dois novos dilemas: 1) as cooperativas de 

mao-de-obra que recrutavam desempregados para os periodos de safras dos diversos produtos 

agricolas, tendo-se, portanto, a presenca da "tercerizacao da mao-de-obra", a qual tem sido 

vista como uma alternativa para as agroindustrias da regiao sudeste do Brasil, negando e 

sufocando os direitos conquistados, ha anos, por trabalhadores brasileiros, e, 2) a relacao 

capital versus trabalho, que passou a apresentar-se num novo patamar, apos a determinacao, 

por parte do Governo, da "livre negociacao" entre patroes e empregados acerca dos acordos 

coietivos de trabalho em epoca de Data Base. Essa nova forma de negociacao entre patroes e 

empregados veio quebrar parte da forca de mobilizacao do movimento sindical da classe 

trabalhadora, dispersar a categoria e diminuir o poder de barganha das reivindicacoes para 

alcancar as conquistas, isto sem contar que o Ministerio do Trabalho perdeu parte do seu 

poder sobre as empresas. (Idem, ibidem, p.8) 

Especincamente, na area canavieira, o SAR realizou um trabalho em parceria com a 

FETARN, atraves da programacao do Projeto EDUCANA. Nesse projeto de capacitacao dos 

assalariados da cana foi realizado, dentre outras atividades, um curso de educadores sindicais, 

o qual na sua la etapa, desenvolveu, em sua metodologia, um trabalho em grupo onde os 

participantes tiveram a oporfunidade de demonstrar o quanto haviam ou nao se evoluido no 

processo de formacao politico-sindical e de organizacao. 

0 Curso de Educadores Sindicais foi realizado no Centro de Treinamento de Ponta 

Negra, no periodo de 04 a 06 de setembro de 1995. Os participantes foram educadores 

sindicais de Canguaretama, Montanhas, Pedro Velho, Varzea, Brejinho, Santo Antonio, Sao 

Jose de Mipibu, Ares, Ceara Ivlirim, Mossoro, Ipanguacu e Carnaubais. Os objetivos do 

mesmo foram: contribuir na capacitacao de novos educadores para areas de assalariamento 

rural no RN; propiciar uma compreensao do Movimento Sindical, inserido numa realidade 

socio-economica-poiitico-cultural das areas onde atuavam os participantes; e proporcionar um 

exercicio de capacitacao metodologica aos participantes. A metodologia aplicada 

compreendeu a realizacao de atividades que mostraram as expectativas, individuals e 

coletivas, dos participantes, bem como a formacao de grupos e oficinas onde descreveram a 

realidade por eles enfrentada no cotidiano. As conotacoes dos participantes do curso foram 

voltadas para os problemas: salario, desemprego, moradia, saude, rotatividade de mao-de-obra 

nas usinas (demissoes), imigracoes, exodo rural, suspensoes e avisos previos nas usinas e 
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destilarias, transporte, agrotoxicos no meio ambiente e descumprimento das clausulas 

acordadas nas Convencoes e Dissidios Coletivos. Alem dos problemas tambem apresentaram 

a populacao e a area de cada um dos municipios que formam os Polos Sindicais, as forcas 

economicas/politicas e as principals empresas e organizacoes presentes11 na area. Tambem 

abordaram, em grupo, quatro questoes: 1) Quais os fatos e acontecimentos que marcaram a 

trajetoria do movimento sindical na regiao da cana e da fruticultura? 2) Quern esteve 

envolvido? 3) Que mudancas trouxeram esses fatos? e 4) Quais os principais problemas e 

desafios para a acao sindical naquele momento? Argumentam-se aqui apenas os resultados 

dos participantes da area da cana. 

Os resultados das tres primeiras perguntas estao agrupadas no Quadro n° VI, onde 

destacaram catorze fatos, os quais compreenderam: a criacao do Polo Sindical, em 1990; a 

Frente de Emergencia; as greves canavieiras; os Sem Terra; as campanhas salariais, entre 

outros. Enfatizaram, os cursistas, quern foram os envolvidos nos fatos e mostraram as 

mudancas decorrentes deles. E, no tocante a questao quatro, a resposta foi dada de forma 

global por todos os participantes da area da cana e da fruticultura. Eles frisaram que os 

principais problemas e desafios para a acao sindical nos dias atuais eram: desemprego; terra; 

recursos/estrutura administrativa e financeira do sindicato; capacitacao/formacao de 

liderancas e educadores sindicais; condicao de vida desumana; alternativas de emprego e 

renda; falta de credibilidade/participacao; e descomprometimento/salario/ 

migracao/tecnologia. Toda preocupacao enfatizada pelos organizadores do curso estava 

voltada para a melhor formacao de uma consciencia critica da situacao que as liderancas 

sindicais e trabalhadores vinham enfrentando e o que eles poderiam fazer para mudar. Na 

pratica pedagogica aplicada pelos coordenadores do curso foi possivel mostrar que a medida 

em que se trabalha a coletividade ter-se-a resultados que vao beneficiar a todos, ao inves de 

um ou alguns individuos uma categoria de atores socias que formam uma classe 

(FETARN/SAR, Curso de Educadores Sindicais - la etapa, 1995). 

Mesmo com toda articulacao das entidades que trabalhavam com os assalariados 

canavieiros norte-riograndeses, queremos dizer que o ano de 1995 foi um ano de muitas 

dificuldades, mas tambem foi um ano em que a equipe do SAR demonstrou muita criatividade 

para manter a sua indispensavel presenca no campo (idem, ibidem, p.9). 

11 CEAP (Centro de Educaca'o e Assessoria Popular); Associacoes Comunitarias; Gmpos de Alfabetizacao; 
Grupos de Jovens; Coinite da Cidadania; Clubes de Ma"es; SAR; STR's; FETARN e MST. 



QUADRO VI 

RESULTADOS DOS GRUPOS DO CURSO DE EDUCADORES SINDICAIS - la ETAPA 

AREA CANAVIEIRA 
FATOS ENVOLVIDOS O QUE MUDOU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Criacao do Polo Sindical dos canavieiros cm 1990 - STR's (Sindicatos), FETARN. - Fortalccimento dos STR's 

- Frente dc Emcrgcncia - MST (Movimento dos Sem Terra). - Organizacao do STR 

- Grcvc dos canavieiros - Trabalhadores - Posse da Terra 

- Os Sem Terra - PT e CUT - Obras comunitarias 

- Mortc de 07 trabalhadores - Prcieituras - Arrendamentos dc terra 

- Visita de Lula a regiao - Usineiros - Trabalhadores conscguiram terra para trabalhar e 

morar 

- Campanha Salarial - Mulheres trabalhadoras - Uma boa parte dos trabalhadores passaram a viajar 

dc onibus. 

- Elcicocs - 10% a mais do salario minima 

- Grcvc partial na Campanha Salarial dc 89. - Cartcira assinada 

- Luta pela terra - Morario dctcrminado 

- Ocupacao dc terras - Rcducao dc 7 (setc) carrciras dc cana para 5 (cinco) 

- Acidcnles dc trabalho 

- la mulher na Prcsidencia do STR da area canavieira 

(Montanhas). 
- Francisca de Montanhas - Aumcnto da participacao das mulheres no 

Movimento sindical. 

- Mortc dc 03 trabalhadores cm acidente 

Fontc: FETARN/SAR. Curso dc Educadores Sindicais - P Etapa, 1995. 
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Como pode ser observado nos paragrafos anteriores, o SAR nao realizou um trabalho 

aleatorio na area da cana nem nas areas da fruticultura e de conflitos de terra. Na decisao 

tomada pelo SAR de trabalhar com os assalariados da zona canavieira, essa entidade levou em 

consideracao uma leitura da realidade, enfatizando as problematicas sociais vivenciadas pelos 

assalariados rurais, bem como as demandas dessas categorias frente ao movimento sindical. A 

programacao contemplou acoes voltadas para o campo da formacao, intercambio de 

experiencia e apoio as campanhas salariais nas areas da cana e da fruticultura, conforme 

mostra o Quadro n° VII. O trabalho do SAR, realizado em 1995, junto aos Polos sindicais da 

cana e da fruticultura compreendeu12: reunioes com o Polo Sindical Canavieiro e da 

Fruticultura, com trabalhadores, com jovens assalariados da area da cana, com educadores 

sindicais e com liderancas sindicais. De acordo com o quadro VII, os conteudos das 

atividades realizadas foram voltados para os problemas enfrentados pelos assalariados, pelas 

coordenacoes dos polos; para os problemas regionais; para a atuacao da assessoria juridica; 

para o processo de como vinham sendo organizadas as campanhas salariais; para as eleicoes 

da FETARN, entre outros problemas (idem, ibidem, pp. 55-64). O seu objetivo era reforcar o 

campo da formacao politico-sindical, ao considerar as debilidades no processo organizativo e 

de lutas. 

A luta trabalhista dessa categoria de assalariados buscava conquistar uma vida mais 

digna. Eles ja lutavam ha mais de 12 anos para conquistar um pouco da dignidade que estava 

escrita como direitos tanto na letra da lei como nos dissidios e convencoes coletivas. Na 

verdade, queriam conquistar os direitos para mudar a situacao de violencia e a exploracao. A 

cidadania, na regiao da cana, simplesmente nao existia (SAR, Piano Trienal 95-97, 1995:48). 

O quadro acima apresentado serviu de base para o SAR aprovar e assessorar a 

Campanha Salarial de 1995. Foi uma campanha que seguiu os mesmos rituais dos anos 

anteriores. Tambem foi mais uma campanha salarial unificada, a qual contou com a 

participacao dos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte. 

As reivindicacoes principais, entre outras, foram: piso salarial de R$200,00 (duzentos reais), 

transporte seguro e de qualidade, emprego na entressafra, terra para plantar e direitos da 

crianca. As assembleias que definiram a pauta das reivindicacoes desse ano (95), aconteceram 

no dia 24.09. As negociacoes entre patroes e trabalhadores aconteceram na Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT) e comecaram no dia 02.10.95. Os patroes continuavam agindo 

12 No quadro VII so citamos as atividades que foram comuns ao Polo Sindical Canavieiro e as atividades que 

aconteceram com os dois Polos ao mesmo tempo. 



QUADRO VII 

QUADRO DAS ACOES REALIZADAS PELO SAR NA ZONA CANAVIEIRA E NA DA FRUTA EM 1995 

GRUPO ALVO ATIVIDADES OBJETIVOS CONTEUDOS N° DE 
PARTICIPANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Polos Sindicais da 

Cana c da Fruta 

Rcunjocs do Polo Sindical 

Canavieiro 

Contribuir no processo clcitoral da 

nova coordenacao do polo 

canavieiro. 

- Dificuldades enfrcntadas pela coordenacao 

do Polo; 

- Dificuldades c avancos da Campanha Salarial 

dc 1994; 

- Eleicao da nova coordenacao; 

- Discussao dos critcrios para eleicao da 

coordenacao. 

17 

9 STR's 

Polos Sindicais da 

Cana c da Fruta 

Reuniao do Polo Canavieiro Discutir a programacao da 

campanha dc iiscalizacao para o 

cumprimento da convencao. 

- Campanha de fiscalizacao; 

- Discussao dos " problemas Juridicos c 

Administrativos; 

- Viagcm a Brasilia para mobilizacao contra as 

rcformas constitucionais. 

14 

9 STR's 

Polos Sindicais da 

Cana c da Fruta 

Reuniao com o Polo 

Sindical Canavieiro 

Prcparar a Campanha Salarial dc 

1995, dcfinindo cstrategias dc acao. 

- Discussao sobre a unificacao da pauta dc 

rcivindicacao cm nivel dc Nordeste; 

- Dcfmicao das cstruturas fiscais, financciras e 

humanas; 

- Formacao dc equipes dc trabalho; 

- Dcfmicao dc cstrategias dc acao; 

- Cronograma dc acao. 

20 

8 STR's 

Polos Sindicais da 

Cana c da Fruta 

Reuniao do Polo Sindical 

Canavieiro 
Discutir os problemas da regiao. - Encontro sobre os projetos do PAPP na 

regiao; 

- Problemas enfrcntados pelos trabalhadores c 

pelo movimento sindical; 

- Avaliacao do Projeto na area dc formacao 

politica dos assalariados rurais do RN; 

- Discussao sobre os encontros dos polos c a 

participacao do Polo Sindical Canavieiro. 

20 

9 STR's 

Polos Sindicais da 

Cana c da Fruta 

Reuniao do Polo Canavieiro Fazcr uma discussao sobre a 

assessoria juridica c propor nomcs 

para a composicao da chapa dc 

eleicao da FETARN. 

- Discutir as qucstocs juridicas do Polo; 

- Eleicao da FETARN; 

- Conjuntura Politica sindical do Estado; 

- Filiacao a CUT. 

10 



GRUPO ALVO ATIVIDADES OBJET1VOS CONTEUDOS N" DE 
PARTICIPANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P61o Sindical da Cana e 
os STR's da regiao da 
fruticultura 

Encontro comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Polo Sindical 
da Cana 

Realizar plancjamcnto anual do polo 
canavieiro. 

- Discussao sobre os problemas enfrentados com as 
empresas; 

- Discussao da realidade da area canavieira; 
- Elaboracao do plancjamcnto anual dc 95. 

16 

6 STR's 

Encontro com 0 Polo Sindical 

da Cana 

Avaliar 0 processo dc campanha 

salarial dos canavieiros. 

- Avaliacao das visitas nos cortcs dc cana, ponlos 
dc embarqucs, locais dc pagamcntos; 
- Avaliacao do rcsultado das assembleias c do 
processo dc ncgociaca"o; 
- Programagao dc acoes para 0 cumprimento do 
conlralo colctivo dc trabalho. 

17 

7 STR's 

Encontro com 0 Polo Sindical 
da Cana 

Discutir c scnsibilizar os diretorcs para 
uma maior rcsponsabilidadc no 
processo orgauizativo dos STR's e do 
Polo Sindical. 

- Papel da diretoria c dc cada mcmbro do STR; 
- Organizacao do trabalho dos STR's c P6I0 

Sindical; 
- Programagao do Projeto dc Formacao Politica. 

20 

8 STR's 

Encontro com 0 Polo Sindical 
da Cana 

Discutir a pauta dc rcivindicacao da 
campanha salarial c claborar proposla. 

- Desafios e cstrategias para a campanha salarial; 
- Discussao dos problemas enfrentados pelos 
trabalhadores nas empresas; 
- Proposlas para envolvcr 6rgaos do governo na 
campanha salarial. 

28 

10 STR's 

P61os Sindicais da Cana c 
da Fruticultura c 
trabalhadores 

Campanhas Salariais: 
Rcunides; 
Encontros; 
Visitas aos galpocs, locais dc 
trabalho c pagamcnto; 
Audiencias com as empresas; 
Assembleias; 
NcgochicSo com os 
cmprcsarios; 
Rcgistro fotografico; 
Compcnsacao dc imagens; 
Reunioes nas comunidades. 

Assessorar 0 processo de campanha 
salarial, com vista a propiciar ao 
Movimento Sindical uma maior 
capacidadc dc mobilizacao dos 
assalariados cm torno dos direitos 
sociais c trabalhistas. 

- Esclarecimcnto dos direitos sociais c trabalhistas; 
- Preparaciio das visitas aos locais dc trabalho; 
- Dcfmicao de cstrategias de acao para a campanha 
c as negociacoes; 
- Discussao dos problemas enfrentados pelos 
trabalhadores nas empresas; 
- Assessoria as liderancas sindicais no processo dc 
negociagao da pauta de reivindicacoes com os 
cmprcsarios. 

10.000 

(dircta e 

indiretamcntc) 



GRUPO ALVO ATIVIDADES OBJETIVOS CONTEUDOS N° DE 

PARTICIPANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jovens assalariados na 

area da cana 
Encontro 

- Discutir a realidade dos jovens 
assalariados na qual cstSo inseridos; 
- Dcspcrtar nos jovens assalariados o 
intcrcssc dc sc organizarem no 
sindicato; 

- Scnsibilizar os dirigentes sindicais 
para a imporlancia da participacao do 
jovcm no sindicato. 

- Pcrfil do jovcm canavieiro; 
- Idcnlidadc cultural, socio-afclivo c politica; 
- Fonnas dc organizacao; 
- Elaboracao dc propostas para o trabalho com 
jovens. 

20 

Curso com jovens dc Espirito 

Santo 

Asscssorar o processo dc capacitacao 
de jovens assalariados da cana, para que 
cstes sc organi/cm no sindicato c nas 
comunidades. 

- Realidade do jovcm na area canavieira; 
- Formacao dc liderancas; 
- Trabalho sindical. 13 

Educadores sindicais I Encontro 
- Discutir c aprofundar o papcl do 
cducador sindical para as areas da cana 
c da fruticultura; 
- Aprcscntar a proposla de formacao dc 
educadores sindicais contida no projeto 
de formacao politica dos assalariados 
das areas da cana c da fruticultura. 

- Pcrfil dos Educadores Sindicais; 

- Analisc da realidade s6cio-cconomica c politica; 
- Pcrfil do movimento sindical; 
- Papel do Educador sindical. 

21 

Encontro 
- Discutir c prcparar contcudos da 
primcira etapa do curso de formacao dc 
educadores sindicais. 

- Pcrfil do movimento sindical nas areas 

- Como c vista a realidade na otica dos Educadores, 

23 
cana 

9 

fruta 1" Etapa do curso de formacao 
dc educadores 

- Conlnbuir para capacitar novos 
educadores para areas dc 
assalariamento rural no RN; 
- Propiciar uma compreensao do 
movimento Sindical. inscrido numa 
real idade socio-eco nomica-pol i I ica-
cultural das areas onde atuam os 
participantes. 

- Pcrfil do cducador "Quern sou? Quern somos?" 
- Diagndstico da realidade socio-cconomica-
politico-cultural das areas da cana c fruticultura; 

- Pcrfil do Movimento Sindical das areas da cana e 
fruticultura; 

- Compromissos assumidos. 

25 



GRUPO ALVO ATIVIDADES OBJETIVOS CONTEUDOS N° DE 

PARTICIPANTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dirigentes c liderancas 
sindicais da area dc cana 

Seminario 
- Tcr um maior conhecimento sobre o 
contexto socio-cconomico-polilico c 
cultural da area canavieira; 
- Possibilitar aos dirigentes sindicais c 
liderancas de trabalhadores. 
comprccndcr as mudancas socio-
economicas c confrontamento com o 
modclo dc atuacao do movimento 
sindical; 

- Rcflctir junto ao movimento sindical 
as propostas ja existcnlcs visando 
redimcnsiona-las diantc das 
neccssidades aprcscntadas. 

- Constmcao do pcrfil da realidade socio-
cconomica c politica da area canavieira; 
- Aprcscntacao dc video; 
- Desafios que a realidade aprcscnta; 
- Dados sobre o setor sucroalcooleiro; 
- Confronto do modclo dc atuacao do movimento 
sindical frente a essa realidade; 

- Piano dc acao de acordo com as prioridades da 
area. 

28 

2a Etapa do curso dc Formacao 
dc Educadores 

- Dar continuidade ao processo dc 
capacitacao dc educadores sindicais das 
areas da fruticultura c da cana; 

- Continuar aprofundando aspectos 
rclativos a realidade sindical desscs 
dois polos de assalariados; 

*• Favorcccr a intcgracao da acao 
formativa do colclivo com a aciio 
sindical dos STR's. polos sindicais c 
FETARN; 

- Pcrmitir a apropriacao dc oricntacocs 
mclodologicas que favorccam a pratica 
cducativa dos mcmbros do colctivo 
enquanto educadores sindicais. 

Rcsgate dos compromissos assumidos na la etapa 
do curso dc Formacao dc Educadores; 

- Compreensao da acao sindical da FETARN; 

- Articulacao da acao dos polos sindicais com a 
acilo formativa dcscnvolvida pelos educadores; 

- Constmcao dc clcmcntos inctodol6gicos dc 
oricnlacao para acao formativa.. 

22 

Reunioes entre SAR, 

FETARN c EQUIP 

- Discutir e aprofundar o processo dc 

formacao dc educadores sindicais das 

areas da cana c da fruticultura. 

- Preparacao dc atividades; 
- Pensar c discutir os contcudos c a metodologia do 
processo de formacao; 

- Avaliacao das acoes dcscnvolvidas. 

Entre 7 a 10 pessoas nas 

divcrsas reunifies 

Fonlc: Rclalorio Anual dc Atividades do SAR, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. 
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da mesma forma, concordavam com as reivindicacoes solicitadas pela classe trabalhadora nos 

momentos das negociacoes, mas, nao demoravam muito tempo para descumprir os direitos 

acordados nas convencoes coletivas. Nesse ano as negociacoes levaram um periodo de 10 

dias, indo de 02 a 12 de outubro. O Acordo Coletivo foi fechado com a conquista do salario, 

sendo definido que a partir do final do mes de outubro ate dezembro seria no valor de 

RSI 24,00 (cento e vinte quatro reais) e a partir de Janeiro de 96 passaria para R$ 128,50 (cento 

e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Embora as negociacoes tivessem sido encerradas, os 

trabalhadores ameacavam paralisar suas atividades, no dia 16.10.95, tendo em vista o nao 

cumprimento dos direitos conquistados, por parte dos patroes (Diario de Natal, 14.10,95, p. 

13). 

Encerram-se as atividades da Campanha Salarial de 95, e, logo em seguida, as 

entidades que trabalhavam no processo de formacao politico-sindical, de capacitacao 

organizativa e de cumprimento da Convencao Coletiva dos assalariados da zona da cana, 

retomam suas atividades em prol da concretizacao tanto do que foi acordado como de 

construcao de uma consciencia critica, por parte dos trabalhadores e das liderancas sindicais. 

Apesar de todo trabalho realizado com essa categoria de trabalhadores, o movimento 

sindical nao contava com um grupo totalmente experiente, em razao da rotatividade 

provocada pelo patronato que, a cada ano nao empregava os mesmos trabalhadores e, quando 

empregava, nao colocava esses trabalhadores no mesmo local de trabalho do ano anterior, 

para que eles nao viessem fortalecer o movimento sindical da categoria. 

A realidade da area canavieira no Rio Grande do Norte, em 1995, era a seguinte: a 

area plantada era de 55.688 hectares; o numero de fornecedores de cana para as usinas e 

destilarias era 200; a mao-de-obra no periodo da safra era cerca de 12 mil trabalhadores; o 

numero de municipios produtores de cana 17 e de fornecedores de mao-de-obra 5; contava 

com as usinas: Sao Francisco (Ceara-Mirim) e Estivas (Ares). Esta ultima produzia alcool e 

acucar; e quatro destilarias: Agromar (lelmo JVIarinho), J3aia Formosa (Baia Formosa), Epoca 

Agro-industria (Ceara-Mirim) e Outeiro (Canguaretama). A introducao de tecnologias, a 

mudanca nas formas de construcao e recrutamento da mao-de-obra, entre outras, tem sido 

considerados como fatores que tem causado a exclusao de milhares de familias do processo 

produtivo da agroindustria. Havia ou ainda ha, uma grande tensao na relacao entre a classe 

trabalhadora e a classe patronal porque nem as usinas, nem os fornecedores, com raras 

excecoes, cumpriam a Legislacao Trabaihista e os Acordos e/'ou Dissidios Coletivos. Os 

salarios, ferias, horas extras e salario familia nunca eram pagos regularmente. A exploracao se 
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agravava com o roubo no processo de pesagem e medicao. Tambem nao era paga a 

indenizacao dos trabalhadores que eram demitidos. A Justica era ineficiente por sua 

morosidade. A exclusao da mao-de-obra feminina era decorrente dos direitos sociais 

conquistados. 0 maior percentual da mao-de-obra no corte da cana era de jovens. A maior 

concentracao de terra era encontrada na regiao da cana, bem como, a concentracao da fome, 

do analfabetismo e a mortalidade infantil era superior a media nacional. Os centros urbanos 

dos municipios canavieiros eram pouco expressivos e praticamente nao dispunham de infra-

estrutura. A saude, a habitacao e a educacao eram inferiores aos niveis medios do Nordeste 

(FETARN, Projeto de Formacao Politica dos Trabalhadores Rurais Assalariados do Estado do 

Rio Grande do Norte, 1995:04-05). 

Frente a essa situacao e considerando a importancia da permanecia de um grupo 

assessorando os trabalhadores de forma sistematizada e constante foi que a FETARN 

elaborou para os trabalhadores canavieiros o "Projeto de Formacao Politica dos Trabalhadores 

Rurais Assalariados do Estado do Rio Grande do Norte - 1996*'. 

A elaboracao desse novo Projeto aconteceu com o encerramento do Projeto 

EDUCANA em 1995. A sua execucao deu-se atraves de uma parceria entre a 

FETARN/S AR/'CUT. Seu objetivo compreendia: desenvolver um trabalho educativo junto aos 

trabalhadores e trabalhadoras assalariados, a fim de fortalecer o processo organizativo e de 

lutas, potencializando o surgimento de sujeitos poiiticos para o exercicio da democracia e 

constmcao da cidadania. A sua duracao compreendeu o periodo de fevereiro a dezembro de 

96. Os recursos financeiros foram oriundos da CESE (RS24.555,74 - representando 65% do 

total do orcamento), dos Sindicatos (RS6.410,00 - representando 17%) e da FETARN 

(R$7.000,00 - representando 18%) (idem, ibidem pp.1, 8 e 17). 

A parceria do Servico de Assistencia Rural dar-se-ia atraves de assessorias pontuais, 

sobretudo as que se referiam a formacao de educadores sindicais e os seminarios de formacao: 

mulheres, politicas publicas e sobre as realidades socio-economica e politica. 

Alem dessa parceria com a FETARN e a CUT, o SAR tinha um planejamento para o 

ano de 96 que compreendeu o periodo de marco a novembro. A projecao dessa entidade era 

de realizar encontros, maratona, reunioes, campanhas salariais, cursos, intercambios, 

seminarios, video, pesquisa e visitas. Seu grupo alvo era dirigentes sindicais, liderancas, 

monitores da FAP da area da cana, STR's, mulheres trabalhadoras dos polos da cana e da 

fruticultura, entre outros. O conteudo ventilado foi formacao politica sindical, preparacao de 
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educadores sindicais, discussao da realidade da area canavieira, troca de experiencia, etc. (ver 

quadro demonstrativo n° VIII). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO Vffl 

SERVICO DE ASSISTENCIA RURAL - SAR 
PLANEJAMNETO ANUAL - 1996 

PROJETO DE ASSESSORIA A ORGANIZACAO DOS ASSALARIADOS DA AREA 
DA CANA E DA SUB-ZONA DO ASSU 

MUNICIPIO GRUPO AL VO ATI VI DADE CONTEUDO PERIODO 

Canguaretama 
Dirigentes Sindicais, 
liderancas e Monitores da 
FAP da area da cana 

Encontro 
Elaboracao do 
Planejamento para o 
Polo Sindical da Cana 

04 e 05 de 
marco 

Canguaretama 
Mulheres Trabalhadoras 

Rurais da Cana 
Encontro 

Formacao Politica 
Sindical 

23 e 24 de 
marco 

Natal 
Equipe de Assessoria do 
SAR, Escola Quilombo 
dos Palmares e FETARN 

Reuniao 
Preparacao a 3a Etapa do 
Curso de Educadores 
Sindicais 

11 de abril 

Area da Cana e 
Vale do Assu 

Sindicatos dc 
Trabalhadores Rurais das 
areas da cana e da fruta 

Campanhas 
Salariais 

Discussao dos 
problemas e dos direitos 
trabalhistas 

Abril e 
setembro 

Natal 
Educadores Sindicais da 
Cana e da Fruta 

Curso 3a Etapa :a ser definido 
02 a 04 de 
maio 

Zona Mata - PE 
e Petrolina - PE 

Dirigentes e 
Trabalhadores da Cana e 
da Fruta 

Intercambio Troca de experiencia 
Maio e 
setembro 

A definir 
Mulheres Trabalhadoras 
Rurais da Cana 

Encontro A scr definido 
1 e 2 de 
junho 

Natal 
Equipe de Assessoria do 
SAR. Escola Quilombo 
dos Palmares e FETARN 

Reuniao 
Avaiiar a 3° Etapa do 
Curso de Educadores 
Sindicais 

06 dejunho 

Natal 
Dirigentes e liderancas 
sindicais da cana e 
entidades de apoio 

Curso 
Aspectos Politicos 
Gerenciais e 
Administrativos 

4 a 6 de 
julho 

Canguaretama 
Dirigentes, Liderancas, 
Trabalhadores da cana e 
da fruta 

Seminario 
Discutir a realidade 
socio-politico-
economica 

15 e 16 de 
junho 

Natal 
Equipe de Assessoria do 
SAR, Escolas Quilombo 
dos Palmares e FETARN 

Reuniao 
Preparar a 4a etapa do 
Curso de Educadores 
Sindicais 

22 e 23 de 
agosto 

Natal Dirigentes, Liderancas, 

Monitores, Educadores 

e Paroquias da Cana e 

da Fruta 

i Seminario Discutir os problemas 

de saude dos 

trabalhadores nas areas 

de assalariados 

24 a 26 de 

outubro 
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MUNICIPIO GRUPO ALVO ATIVIDADE CONTEUDO PERIODO 

Natal Educadores Sindicais 

da Cana e da Fruta 
Curso 4a Etapa a ser definida 7 a 9 de 

novembro 

Natal Dirigentes, liderancas, 

Monitores, Educadores 

e Paroquias da Cana e 

da Fruta 

Curso Aspectos Politicos e 

Gerenciais e 

Adrninistrativos 

27 a 29 de 

novembro 

Natal Equipe de assessoria 

do SAR 
Seminario Discutir as Questoes 

do Assalariamento 

Rural 

A definir 

Natal 
Equipe de Assessoria ao 
Projeto de Assalariados 

Intercambio 
Troca de Experiencias 
com a FASE sobre o 
trabalho da Area da Cana 

2° Semestre 

A ser definido 
Equipe de Assessoria ao 
Projeto de Assalariados 

Seminario e 
Cursos 

Diversos 
A definir 
(conforme 
calendario da 
Equipe 
Quilombo 
dos Palmares 
e CENAP) 

Assu e 
Goianinha 

Polos Sindicais da area 
da Fruta e da Cana 

Reunioes A definir A definir 

Ceara-Mirim. 
Canguaretama e 
Camaubais 

Sindicatos dc 
Trabalhadores Rurais 

Reunioes 
Discutir os problemas e 
as acoes a serem 
implcmentadas 

A definir 

Area da Cana 
Sindicatos dc 
Trabalhadores Rurais, 
Trabalhadores c 
Empresarios 

Pesquisa 
Realidade Social, 
Economica, Politica e de 
trabalho. 

1° Semestre: 
discussao 
sobre o 
roteiro com o 
Dep. de 
Ciencias 
Sociais da 
UFRN; 2° 
Semestre: 
desenvolvim 
ento da 
pesquisa. 

Montanhas, 
Canguaretama, 

Santo Antonio e 
Goaianinha 

Monitores e Turmas de 
Alfabetizacao da FAP 

Visitas 
Discutir os problemas e 
acao pedagogica 

Durante o 
ano 

Fonte: SAR, Relatorio Anual de Atividades, 1996. 

Como vimos no quadro VTII, o SAR tinha atividades para realizar entre os assalariados 

da cana, dirigentes e liderancas sindicais durante todo o ano. Apesar desse planejamento, as 



161 

atividades nao foram totalmente cumpridas, devido essa entidade ter enfrentado muitos 

desafios e dificuldades, em 96. Essas dificuldades foram decorrentes das mudancas ocorridas 

na Arquidiocese de Natal, da crise financeira estabelecida no projeto e das mudancas 

conjunturais, as quais contribuiram para redimencionar a dinamica do trabalho. Alem das 

dificuldades internas, o SAR tambem argumentou sobre a conjuntura economica, social e 

politica brasileira, por ter consolidado o projeto neoliberal, em conseqiiencia, um 

agravamento dos problemas sociais existentes. Tambem aumentou a violencia nas ruas das 

capitals; cresceu a fome e a exclusao social; duplicacao do numero de pessoas 

desempregadas, fato favorecido pelo Piano de Demissao Voluntaria implantado nas empresas 

estatais, pelo Governo Federal, entre outros (SAR, Relatorio Anual de atividades, 1996:3). 

Alem desse quadro, o ano de 96, foi mais um ano de eleicoes para prefeitos e 

vereadores em todo territorio brasileiro. Nao havia muita esperanca de mudancas, porque o 

processo das eleicoes foi semelhante ao do passado, ou seja, o cenario foi marcado pelo 

clientelismo, corrupcao, compra de votos e todas as formas tradicionais de fazer politica 

descomprometida com os valores eticos, morais e da cidadania (Idem, ibidem).. 

Tambem foi em 1996 que aconteceram grandes desafios conjunturais nas areas de 

assalariamento rural no Brasil, principalmente na regiao Nordeste. Consolidou-se o processo 

de modernizacao tecnologica na area canavieira, excluindo muitos trabalhadores e 

trabalhadoras da producao, do acesso a terra e de uma vida melhor. Esse processo nao foi 

apenas na area da cana, mas tambem na fruticultura. Alem da exclusao social, houve outras 

consequencias nesse processo de modernizacao: aumentou, nessas areas, o numero de 

acidentes, doencas e mortes causadas por envenenamento, atraves dos agrotoxicos utilizados 

nas plantacoes. As empresas continuaram nao cumprindo as clausulas do Acordo Coletivo de 

Trabalho, negando os direitos sociais e trabalhistas conquistados (Idem, ibidem, p. 18). 

Frente aos problemas que a classe trabalhadora enfrentava, o SAR priorizou a 

formacao sistematica a dirigentes, liderancas, educadores e educadoras sindicais e polos 

sindicais no sentido de fortalecer a acao da classe com o proposito de prepara-la para 

enfrentar com capacidade os desafios que a realidade apresentava. Para tanto, seria preciso 

que os trabalhadores passassem por um processo formativo de carater democratico e 

participative em que fossem respeitadas as experiencias, especificidades e iimitacoes dos 

sujeitos e, assim pudessem contribuir para a construcao coletiva do conhecimento a partir da 

realidade, e para a descoberta de potencialidades individuals, que redundassem no surgimento 

de novos homens e mulheres. Para atingir metas dessa ordem o SAR realizou atividades que 



162 

abordaram os seguintes temas: formacao politico-sindical; realidade socio-politica-

economica; Identidades Sociais; participacao da mulher assalariada no sindicato, no mercado 

de trabalho, na politica, entre outros. Entretanto, das 26 atividades planejadas, so foram 

realizadas 17, correspondendo a 65,38%. Como ja vimos, o programa contemplou acoes no 

campo da formacao, intercambio de experiencias, assessoria aos polos sindicais, aos 

processos de Campanhas Salariais e em parceria com a FETARN, EQUIP e FASE. O nao 

cumprimento de 34,61% do que foi planejado deu-se, em primeiro lugar, por dificuldades 

enfrentadas no interior do SAR. A principal dificuldade dessa entidade foi a reducao do 

quadro de pessoal. Somado a essa dificuldade vieram: os problemas financeiros que estava 

atravessando. A sua participacao em grandes eventos ajudaram a redimensionar as atividades 

desse organismo da Igreja: Grito da Terra Brasil; Congresso da FETARN e Salao Nordestino 

de Agricultura Familiar. (Idem, ibidem, pp. 18 e 19). 

Em 1996, o SAR percebeu que alguns frutos do trabalho de assessoria e apoio aos 

trabalhadores ja estavam sendo colhidos. Esse fato era verificado nos grupos que ja eram 

capazes de definirem seus propositos e as formas de acao, ou seja, assumir coletivamente as 

acoes que direcionam seus rumos. Nesse estagio encontravam-se: o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Touros, a Associacao de Assentados da Fazenda Lagoa do Sal -

Touros e da Fazenda Marajo em Joao Camara. Na compreensao do SAR, esses grupos haviam 

crescido tanto na organizacao como politicamente "caminhavam com suas proprias pernas"\ 

Entretanto, essa entidade reconhecia que essa maturidade nao aconteceu de uma hora pra 

outra, mas era fruto de um trabalho que vinha sendo realizado desde o final da decada de 70, 

especialmente, nas lutas pela posse da terra e na formacao sindical. 

Alem desse avanco, segundo as colocacoes do Servico de Assistencia Rural da 

Arquidiocese de Natal, destaca-se o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais e o 

crescimento de alguns membros do Coletivo de Educadores Sindicais junto aos polos e 

STR's. A concretude desse avanco tem sido vista no espaco que as mulheres tem conquistado 

e na consolidacao que os polos sindicais vem galgando atraves da postura que eles (os polos) 

vem assumindo e enfrentando, junto as empresas, nos momentos de resolverem os problemas 

enfrentados pelos trabalhadores. 

Tambem mostrou o SAR, em seu discurso, que o crescimento em todo esse processo 

de formacao e organizacao, nao foi so dos grupos que estavam sendo assessorados e apoiados, 

mas que ele, enquanto entidade prestadora de servico, havia avancado tambem, gracas a uma 

conjuncao de acoes e atores sociais. Dessa percepcao destacou as assessorias recebidas pelas 
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entidades avaliadoras externas e pelo CERIS, bem como, pelos comentarios sugestivos dos 

colaboradores MISEREOR e a BALANCE e das reflexoes emanadas dos seus pastores. Esse 

reconhecimento do SAR veio, exatamente, mais uma vez, confirmar esta hipotese de trabalho, 

a qual afirma que, agentes e leigos, os quais estao no interior dos organismos da Igreja 

avancam; pode ser que nao seja um avanco na mesma proporcao que tem conseguido outros 

atores sociais de outros organismos da sociedade civil, mas tem avancado, a ponto de 

conquistarem suas proprias autonomias para caminharem sem depender de outros. Essa 

realidade reconhecida pela equipe que fazia o SAR, no inicio da segunda metade da decada de 

90, demonstrava a evolucao do processo de organizacao dos atores sociais que fazem com que 

essa entidade exista e resista frente as mudancas que ocorrem na sociedade, e principalmente 

na Igreja. Pode-se ratificar essa reflexao com uma colocacao feita pela equipe do SAR, no 

tocante a missao social desse organismo da Igreja: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a missao social do SAR encontra sua viabilidade nas prdticas cotidianas, 

assumidas pelos multiplos sujeitos que procuram criar, amadurecer e assumir 

ideias capazes de promover verdadeiras mudancas nos agrupamentos humanos 

para que sejam os transformadores de seus meios fisicos, sociais e politicos, e 

por que nao sonhar, vivenciadores da liberdade, da fraternidade, dos direitos 

humanos, construtores do Reino de Deus, cujo centro e Jesus Cristo, fiador da 

inestimdvel dignidade da pessoa humana e de sua transcendente condigdo de 

filho de Deus". 

Como pode ser observado na narrativa desse texto, o movimento sindical dos 

canavieiros no Rio Grande do Norte tem realizado um trabalho em parceria, razao pela qual 

nao se pode falar de uma entidade sem fazer mencao de outras, como e citado aqui, em que o 

trabalho com a atuacao da Igreja, atraves do SAR, nao pode ser desconectado da acao da 

CONTAG, da FETARN, da CESE, do Polo Sindical, dos STR's, entre outras, que tem unido 

as suas forcas e lutam junto ao assalariado da zona canavieira e da fruticultura. 

Em 1996, o movimento sindical norte-riograndense comecou os preparativos da 

Campanha Salarial de 96 com a realizacao de reunioes nos treze sindicatos da area canavieira, 

tendo como objetivo preparar a pauta de reivindicacoes, que iria ser o instrumento de 

negociacao com a classe patronal. Foi mais uma campanha salarial unificada e desta feita a 

pauta de reivindicacao tambem iria ser unificada para todos os estados da regiao Nordeste. 

Esta decisao foi tomada em Joao Pessoa, nos dias 18 a 21 de agosto, em reuniao com os 
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representantes dos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte 

(FETARN, Informativo, edicao n° 01, set. /out. - 96, p. 03). 

A situacao dos canavieiros era de extrema gravidade tanto no Rio Grande do Norte 

como nos demais estados nordestinos. 0 desemprego era crescente nao somente entre as 

mulheres, mas tambem entre os homens. Os que estavam empregados tinham mais 

preocupacao em manter o emprego, do que mesmo lutar por melhores salarios. Aumentou o 

indice de indigencia da populacao, principalmente da zona canavieira. Esta realidade nao era 

um caso solto, mas o reflexo das grandes transformacoes do setor agroindustrial e das relacoes 

de trabalho advindo da modernizacao das empresas que comecavam a exigir um novo tipo de 

trabalhador. Essas nao sao colocacoes citadas por acaso, mas conclusoes tiradas durante o 

seminario sobre a realidade socio-economica, politica e cultural da area canavieira que 

envolveu os sindicatos sob a coordenacao da FETARN, em parceria com o Servico de 

Assistencia Rural. Foi um seminario em que se discutiu estrategias de acoes para os sindicatos 

das areas de assalariados do Estado (Idem, ibidem). 

Nessa Campanha Salarial de 96, o movimento sindical reivindicava, entre outras 

questoes, o salario de RS200,00; aumento do piso de garantia para 30%; garantia de emprego 

no periodo da entressafra; e Reforma Agraria. A realizacao das assembleias dos 13 sindicatos 

para aprovacao da pauta de reivindicacoes aconteceu no dia 22.09 (Idem, ibidem). Mais de 

3.000 trabalhadores participaram das assembleias da area canavieira e aprovaram a pauta que 

estava composta de 86 clausulas sociais e economicas. A categoria enfrentou uma negociacao 

dificil diante da realidade caracterizada pela politica economica recessiva, geradora de 

desemprego e pela postura dos usineiros da regiao Nordeste. Embora tenha sido esse o quadro 

enfrentado, a lideranca sindical da FETARN considerou satisfatorio os resultados das 

negociacoes para o conjunto dos canavieiros. Dentre os resultados, vejam-se algumas 

clausulas que foram acordadas: piso salarial de RSI35,00; garantia de que o piso nao seria 

inferior ao salario minimo vigente, mas acrescido de 10% (FETARN, Informativo, edicao n° 

02, nov./dez. - 96, p. 02). 

Apos quatorze anos de luta do movimento sindical dos canavieiros, ainda se 

averiguava no campo, familias inteiras sairem para o local de trabalho, amontoadas nas 

carrocerias dos caminhoes, fato que movia os representantes das entidades a iutarem para que 

houvesse uma conscientizacao da categoria em reivindicar os direitos ja conquistados nas 

convencoes e dissidios coletivos. Nas palavras de Manoel Candido, presidente da FETARN, 

seria com esta conscientizacao dos trabalhadores que o numero de acoes trabalhistas contra os 
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patroes iria diminuir. Apesar da citacao com relacao ao transporte, o presidente da FETARN, 

na mesma entrevista dada ao jornal Diario de Natal, notificou que: a maioria dos 

trabalhadores ligados ao setor canavieiro, nesse Estado, tinha suas carteiras de trabalho 

assinadas. No entanto, nesse momento, tambem frisou que uma grande parte da mao-de-obra 

utilizada na epoca da safra era de trabalhadores que vinham de outros estados, como: Ceara, 

Pernambuco e Paraiba (Diario de Natal, 10.09.96). 

Apos a Campanha Salarial de 96, a luta dos assalariados da cana no Rio Grande do 

Norte continuou, pois, como disse Ferreira, ela nao poderia parar, haja visto que muito ainda 

precisava ser feito para que essa categoria de trabalhadores pudesse atingir um grau de 

conscientizacao ao ponto de caminhar sozinha, sem depender totalmente das entidades que a 

apoiava e assessorava. 

Como se pode observar, a trajetoria da luta dos trabalhadores assalariados da cana, em 

particular, os do Rio Grande do Norte, em quase duas decadas de luta, de forma geral, nao 

gerou muitas mudancas, em se tratando do cumprimento dos direitos conquistados por esses 

trabalhadores, por parte da classe patronal. Entretanto, dentro do proprio movimento, a classe 

trabalhadora, tem apresentado certos avancos. Em 96, por exemplo, foi criada a Secretaria de 

Formacao da FETARN e, tambem houve a criacao de assessoria especifica de assalariados. 

Tais mudancas foram notificadas por liderancas sindicais ao realizarem as visitas as areas de 

corte da zona canavieira, no periodo da preparacao da Campanha Salarial de 97 (FETARN, 

Informativo, edicao n° 04, set./out. - 97, p. 03). 

Nesse ano (97), os trabalhadores assalariados da area da cana conseguiram fechar o 

Acordo Coletivo de Trabalho com a classe patronal, no dia 15 de outubro, garantindo: um 

piso salarial de R$ 142,70 (cento e quarenta e dois reais e setenta centavos); a data-base da 

categoria permanecendo no dia 06 de outubro e todas as clausulas da convencao coletiva de 

96/97 (idem, ibidem). 

No tocante ao processo educativo, dava-se continuidade ao Curso de Formacao 

Politico-Sindical. No entanto, a assessoria desse trabalho junto aos trabalhadores, a partir de 

1997, ficou diretamente com a EQUIP (Escola de Formacao Quilombo dos Palmares) gracas a 

parceria que havia sido feita, entre a FETARN, o SAR e a EQUIP desde 1995. A EQUIP 

passou a coordenar o Projeto quando este estava na sua 3a fase, momento em que aconteceu o 

afastamento do SAR da parceria com essa entidade, motivada por mudancas conjunturais na 

Arquidiocese de Natal. (EQUIP, Algumas Reflexoes Avaliativas sobre o Acompanhamento 

das Experiencias de Rurais realizado pela EQUIP, Recife, 1998:20). 
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Alem do trabalho da EQUIP, nesse ano, foi criada a Secretaria de Formacao da 

FETARN e foi feita contratacao de assessoria especifica (esta mudanca deve ser 

compreendida no contexto da nova estrutura sindical da Federacao e de seu processo de 

filiacao a CUT). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.5. ATUACAO DO SAR APOS 1997 

Encerra-se aqui a narrativa da atuacao do SAR, nas decadas de 80 e 90. Sabe-se que a 

partir de 1997, essa entidade da Igreja, nao mais trabalhou diretamente com a bandeira de luta 

dos assalariados rurais da zona canavieira. O distanciamento dessa luta deu-se por causas das 

mudancas ocorridas na Arquidiocese de Natal. A sua equipe de educadores foi demitida de 

suas funcoes e o SAR passou a ser um organismo voltado para apoiar pastorais de cunho mais 

social e menos politico. 

A contextuaiizacao de toda a narrativa, que se passa a abordar, apos 1997, esta 

embasada nos pianos trienais: 1998-2000 e 1999-2001. Na compreensao da equipe atual do 

SAR, os tempos de mudancas, sao periodos de crise, de insatisfacao e de insegurancas. Esses 

tempos de mudancas se consolidaram atraves da industrializacao e urbanizacao, e se tem 

configurado como tempos de migracao, de favelas, de violencia, de desemprego, de 

marginalizacao social. Tem-se um Brasil de apartados socialmente: de um lado os que tudo 

podem porque tudo tem, de um outro os que nada podem porque nada tem. Embora se tenha 

uma Constituicao chamada de "cidada*, por causa do texto que a compoe, tem-se uma 

sociedade marcada pelo analfabetismo e pelo clientelismo, a qual caminha, a duras penas, 

para a concretizacao da verdadeira democracia. 

Nos pianos trienais, acima citados, o trabalho do SAR tem levado em conta os 

seguintes aspectos: 

1. a emergencia da crescente urbanizacao. Os novos problemas sociais advindos 

deste fenomeno, os quais implicam em novos e profundos desafios a acao social da 

Igreja; 
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2. a necessidade de articular (integrar) melhor a acao da Igreja. E bem verdade que 

nao se pode mais continuar com acoes isoladas e pontualizadas. As diversas 

pastorais e organismos precisam se encontrar mais no trabalho cotidiano; 

3. a necessidade de convergir toda acao para o fortalecimento do poder local. E na 

comunidade, no municipio, no Estado, que vamos encontrar alternativas para os 

graves problemas sociais que nos afligem. Os Conselhos Municipals e a 

elaboracao participativa do Orcamento Municipal sao importantes fatores de 

intervengao popular; 

4. a integracao das paroquias, base da Igreja arquidiocesana, e fundamental em 

qualquer trabalho que se queira desenvolver na area social. 

Todos estes elementos tem constituido o novo perfil da acao social da Igreja em Natal. 

0 SAR nao se tem preocupado com os nomes das instituicoes; ele (o SAR) nao tem certeza 

porque o tempo e de duvidas, tem apenas a conviccao de que e preciso mudar para melhor. 

Nesta mudanca, o SAR tem ocupado um lugar essencial pela sua forca, sua magnitude, sua 

historia, sua missao. A Igreja de Natal tem objetivado, atraves do Piano Trienal: 1999-2001, 

aperfeicoar melhor sua missao junto as populacoes empobrecidas, levando em conta todas as 

mudancas impostas pela contemporaneidade. Como Jesus, afirma o SAR, que nao teme o 

novo, o que esta por vir, confia no Cristo e com Ele ha de edificar o trabalho que se propos. 

Afirma que este e o misterio que ele recebeu do Senhor. Com esta compreensao, o SAR 

argumentou que a sua acao esta dentro da missao social da Igreja. Mas, o que compreende por 

missao social da Igreja? 

A missao social da Igreja, resumidamente, e desenvolvida a partir dos seis grandes 

principios de sua Doutrina Social: 

1. A dignidade da pessoa humana; e defendida com base na origem do homem, 

segundo o relato biblico descrito no primeiro livro da Biblia. 

2. A primazia do bem comum; esse principio e alcancado nos estados 

construidos democraticamente, com a participacao de todos os cidadaos; 

3. A destinacao universal dos bens; defendida pelo Papa Joao Paulo II, ao abrir a 

conferencia de Puebla, 1979. 

4. A primazia do trabalho sobre o capital; defendido na enciclica "Laborem 

Exercens"; 
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5. 0 principio da subsidiariedade, defendido pelo Papa Pio XI, na enciclica 

social Quadragesimo Anno, n° 80: " 0 fim natural da sociedade e da sua acao e 

coadjuvar os seus membros, nao destrui-los, nem absorve-los". 

6. O principio da solidariedade, defendido na Doutrina Social da Igreja, desde 

Pio XI, mas, sobretudo com Paulo VI, na sua enciclica social "Populorum 

Progressio". 

A acao social da Igreja de Natal tem acontecido de forma diversa e abrangente atraves 

dos diversos organismos e pastorais da Arquidiocese, como tambem, atraves das Paroquias. 

Entre os primeiros podemos citar: Pastoral Operaria (PO), Pastoral dos Pescadores, Animacao 

dos Cristaos do Meio Rural (ACR), Pastoral da Crianca, Caritas, Servico de Assistencia Rural 

(SAR), Servico de Apoio aos Projetos Alternatives Comunitarios (SEAPAC), Servico de 

Assistencia Urbana (SAUR), Frente de Alfabetizacao Popular (FAP), Pastoral do Menor, 

Pastoral Carceraria e Pastoral da Saude. 

Atraves do SAR, do SEAPAC, da FAP e da Pastoral da Crianca, em 1995, deu-se o 

inicio do processo de aperfeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA90aniento da acao social da Arquidiocese de Natal-RN. Apesar 

do SEAPAC, do SAR, e da Pastoral da Crianca serem as principais instituicoes da acao social 

da Arquidiocese de Natal, elas nunca se reuniram para definir um piano de acao conjunta. 

Apos esta coiocacao, de forma geral, do que foi a acao do SAR nos ultimos anos da 

decada de 90, aborda-se a seguir, um pouco, sobre as atividades dessa entidade nos anos de 97 

a 99. 

A partir de 1997, como ja citado anteriormente, 0 SAR nao so realizou as atividades 

planejadas para 0 trienio 95-97, como tambem se afastou da area por quase dois anos, 

retornando suas atividades, em junho de 1999 (SAR, Relatorio de Anual de Atividades, 1999). 

Apesar das dificuldades do setor sucroalcooleiro, em 1998, 0 Rio Grande do Norte era 

o 4° produtor de alcool e acucar do Nordeste. No periodo da safra da cana esse setor gerava 

cerca de 30 mil empregos, sendo 1/3 deles sazonais (Diario de Natal, (08.08.98: 01). 

Os assalariados da area da cana nao pararam as suas atividades, de um lado, por contar 

com a acao do Polo Sindical e, por outro lado, por contar com o apoio e assistencia das outras 

entidades que trabalhavam com eles ha varios anos. O SAR, no entanto, em 1998, nao esteve 

apoiando e assessorando, diretamente, os canavieiros, mas esteve presente, junto as inumeras 

familias rurais e urbanas atingidas pela seca. Tambem continuou acompanhando as acoes 

junto as areas de conflitos de terra. Procurou fazer orientacao, mediacao politica, e, tambem, 
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ajudou a viabilizar a conquista da terra. Alem dessas acoes, o SAR ainda realizou outras 

atividades significativas como: o processo de capacitacao em formacao profissional, no qual 

foram intensamente tratadas as questoes da consciencia e organizacao social; as acoes de 

apoio a Pastoral de Juventude do Meio Popular, ao Movimento de Mulheres, ao Movimento 

de Animacao dos Cristaos no Meio Rural e a outros. 

O trabalho realizado pelo SAR visava a melhoria nas condicoes de vida dos pobres do 

Rio Grande do Norte, particularmente, na area da Arquidiocese de Natal. As bandeiras de 

lutas abracadas pelo SAR foram: luta pela terra, Acoes de Formacao e Acoes de Apoio. 

Dentre essas acoes do SAR, enfatiza-se que, no tocante a questao da luta pela terra, nos varios 

municipios contemplados por essa entidade, estava o municipio de Sao Jose de Mipibu, o qual 

faz parte da zona canavieira norte-riograndense. Atraves desse apoio e assessoria estava 

assistindo a trabalhadores assalariados da cana. Alem dessas acoes e tambem, em 1998, o 

SAR conseguiu firmar o 3° Convenio com o MTB/SEFOR/CODEF AT/FAT/SET AS/SINE -

RN no Programa de Formacao e Qualificacao Profissional para areas de Assentamento e 

Comunidades Rurais. 

Pode-se destacar, tambem, a acao do SAR junto aos movimentos sociais no campo. 

Como por exemplo, o trabalho realizado junto ao MMTR-RN que correspondeu as atividades 

realizadas junto as mulheres da regiao do Agreste, e que foram: um Encontro de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais no periodo de 18 a 20.09.1998, em Lagoa Salgada - RN; o 

acompanhamento por meio de supervisao a oito (08) turmas de alfabetizacao, coin media ue 

25 alunos. Essas supervisoes aconteceram em: Espirito Santo, Macaiba, Goianinha e 

Montanhas. Estes municipios fazem parte da area canavieira do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

O fato e que a nova equipe e a nova orientacao do trabalho deveriam ter um cunho 

mais eclesial e assistencial como referenda conforme foi visto anteriormente, Doutrina Social 

da Igreja. Salva pela hierarquia da Igreja, a entidade torna-se uma especie de apoio as 

pastorais do tipo "da Crianca", Carceraria, etc. Entretanto, as entidades internacionais nao se 

propunham a financiar ou apoiar a acao religiosa, pastorais sociais e movimentos 

evangelizadores. Portanto, manter o apoio ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e 

as comunidades e assentamentos rurais era um imperativo nao so para saldar o compromisso 

com acoes do Trienal 1995-97, como para manter a propria entidade, a qual ja sofria crises 

financeiras por falta de instituicoes que financiassem as suas acoes. Nao e por acaso, que se 

recorre a convenios com o Estado, para mobilizar recursos, inclusive, para mobilizar e 
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remunerar a nova equipe de agentes da entidade. A crise que se abateu na entidade, inclusive, 

segundo depoimentos de ex-educadores, levou a pensar na sua extincao, se nao fosse a reacao 

no interior da propria hierarquia catolica contraria a tal decisao. 

Em 1999, como ja citado, o SAR retomou suas atividades em junho, apos um longo 

periodo (quase dois anos) de desarticulacao e indefinicoes. Nesse momento, o novo projeto do 

SAR foi em parceria com M1SEREOR/SANTA 1NFANCTA, com o qual teve como pretensao 

atingir os seguintes objetivos: 

a) Estimular a participacao dos jovens nos movimentos sociais, promovendo tanto a 

sua organizacao como a sua integracao e solidariedade em processos conjuntos de 

mudancas para melhoria de suas perspectives de vida e producao de valores eticos 

e cristaos. 

b) Promover a capacitacao de liderancas, grupos populares e agentes pastorais para 

que atuem nas diversas instancias publicas e sociais na defesa e promocao dos 

direitos de toda a populacao. 

Nesta nova linha de trabalho, o SAR priorizou como publico beneficiario o mesmo 

publico do trienio 1998-2000: jovens, representantes da sociedade civil nos conselhos 

municipais de gestao participativa e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

(MMTR). Embora tenha sido essa a proposta do SAR nesse ano (1999), a entidade sofreu 

mudancas que a levaram a apreciar melhor as defim'coes que estavam registradas na sua 

documentacaa Tf tanto que, os seus objetivos precisaram ser revistos, seus estatutos 

reformulados e adaptados a nova realidade. 0 Servico de Assistencia Rural esteve 

sobrecarregado de tarefas. 0 volume de trabalho foi tanto, que em alguns momentos, ameacou 

a dinamica organizativa da Equipe (reunioes semanais, producao de relatorios, dias de estudo, 

etc). 

Como foi visto nesse texto, praticamente, os assalariados da zona canavieira norte-

riograndense nao foram assistidos pelo SAR, nesse periodo (1997-2000), a nao ser atraves dos 

programas que contemplaram as comunidades rurais ou nas atividades que envolviam o 

Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Norte. No ponto seguinte 

apresenta-se uma avaliacao do Movimento Sindical dos Assalariados canavieiros na visao dos 

atores sociais que os compoem e assim chega-se ao termino desta empreitada. 
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4.5.6. AVALIACAO DO MOVIMENTO SINDICAL DOS CANAVIEIROS NORTE 

RIOGRANDENSES, DO PONTO DE VISTA DOS ASSESSORES, 

DIRIGENTES SINDICAIS E TRABALHADORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos a narrativa de cerca de vinte anos de luta dos trabalhadores assalariados da zona 

da cana do Estado do Rio do Grande do Norte, faz-se aqui uma avaliacao do processo, do 

contexto e dos resultados dessa luta, segundo o ponto de vista dos sujeitos sociais envolvidos 

na acao educativa, a partir dos assessores, por serem eles os que exerceram o papel de 

influenciar os demais protagonistas do cenario das lutas. 

0 estudo da trajetoria e a novidade das lutas dos assalariados rurais do Rio Grande do 

Norte, nas duas ultimas decadas, nao teve apenas o proposito de resgatar a memoria dos 

processos e resultados dessas lutas, mas de constituir subsidios que contribuam para a 

construcao de novos patamares que embasem novas estrategias de lutas daqueles assalariados 

rurais e de suas organizacoes sindicais. 

Entretanto, para a concretizacao desse proposito fez-se necessario considerar o papel 

exercido por cada um dos sujeitos sociais que fizeram parte desse cenario. As leituras dos 

avancos e recuos das lutas desses assalariados da cana foram realizadas a partir da narrativa 

dos fatos descritos por esses sujeitos sociais. Nao se deve deixar de considerar que, as acoes 

desses atores, no processo educativo de organizacao e formacao politico-sindical, tinham 

como objetivo a melhoria de vida e trabalho dos canavieiros. Na verdade, para a realizacao 

das lutas trabalhistas dessa categoria, estiveram presentes: trabalhadores (homens, mulheres e 

menores), dirigentes sindicais, liderancas de base, assessores, entre outros, executando o 

trabalho de acordo com a entidade na qual estivessem inseridos. As entidades foram: 

entidades sindicais (CONTAG, Federacao e sindicatos), entidades da Igreja Catolica (SAR, 

SEAPAC) e entidades da sociedade civil (ONG's). 

A avaliacao das lutas dos trabalhadores canavieiros na perspectiva de seus proprios 

protagonistas (assessores, dirigentes sindicais, liderancas de base e trabalhadores), pode 

mostrar que, essa ou aquela orientacao politico-ideologica, senao politico-religiosa nao pode 

deter ou nao tem o poder de impedir que os seus proprios agentes possam crescer 

politicamente e participar das diversas correntes de opiniao e de diferentes visoes que 

orientam a vida social numa perspectiva emancipatoria. O SAR mudou a sua orientacao 
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politica. Sua equipe de educadores passou-se a atuar fora do espaco eclesial. Alguns fundaram 

uma nova entidade que continuou como parceira do movimento dos canavieiros. Nova equipe 

foi contratada para realizar tarefas que refletissem as orientacoes catolicas consubstantivadas 

pela Doutrina Social da Igreja. A luta social dos canavieiros continuou, apesar de tudo, 

enfrentando os desafios postos por uma classe social truculenta, que nega a lei e impoe seus 

proprios codigos de etica e de direito privado sobre os trabalhadores. 

Esse rompimento deu-se, por exemplo, no SAR, quando assessores, na segunda 

metade da decada de 90, deixaram essa entidade, nao necessariamente deixando de ter 

vinculos religiosos com a Igreja Catolica, indo em busca de novos horizontes, como ensinar 

na universidade; ampliar seus conhecimentos com especializacoes academicas, bem como se 

filiando a partidos poiiticos, que ajudassem a aprofundar seus horizontes em prol da luta dos 

menos favorecidos, para que os mesmos venham ter condicoes de vida e trabalho dignos. 

Nesta analise, portanto, a enfase e dada, sobretudo, ao processo de socializacao 

politico-ideologica dos agentes sociais que atuam em organismos vinculados a Igreja 

Catolica. Esta instituicao e vista, como se mostrou na literatura academica, como 

"passadista", "conservadora", senao "ruralista". Entretanto, como foi visto, ela nao esta isenta 

de ser penetrada pelas diversas correntes politico-ideologicas que perpassam a sociedade. A 

depender do momento historico, diversos agentes catolicos, sejam leigos ou consagrados a 

vida rehgiosa, ao interagir com a sociedade da qual fazem parte, e especialmente, com 

determinados grupos sociais, podem experimentar um processo de socializacao politica, 

rompendo com os limites institucionais e ideologicos da Igreja-instituicao. Nesta perspectiva, 

na decada de 80, a Equipe de Educadores do SAR engaja-se na luta pela terra e participa dos 

processos formativos e discursivos sobre a questao agraria brasileira como problema que 

remetia a reformas estruturais capazes de remover as causas da pobreza e miseria que atingia 

a maioria da populacao do pais. A propria decisao dessa equipe de educadores de optar por 

um trabalho de apoio a luta dos canavieiros na decada de 90, sinalizava um rompimento com 

"a justica social distributiva" da Igreja e de sua nocao de reforma agraria passadista, isto e, 

instrumento capaz de reconstituir as "imunidades rurais"' ameacadas pelo capitalismo. 
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4.5.6.1. AVALIACAO DA ACAO DO SAR E DA LUTA CANAVIEIRA DO PONTO 

DE VISTA DOS ASSESSORES 

A avaliacao do movimento sindical canavieiro, na visao dos assessores do Servico de 

Assistencia Rural (SAR) da Arquidiocese de Natal, compreendeu: a trajetoria das lutas dos 

assalariados rurais pelos seus direitos; o processo de preparacao e mobilizacao das campanhas 

salariais; a participacao dos/as trabalhadores/as; a negociacao entre as classes patronal e 

trabalhadora; os resultados; o cumprimento dos direitos conquistados e os problemas 

enfrentados com o patronato, por causa do descumprimento desses direitos; o processo de 

formacao politico-sindical da classe trabalhadora para a formacao de uma consciencia critica 

em defesa do cumprimento dos direitos conquistados; os avancos do movimento sindical, via 

campanha salarial; a visibilidade que a assessoria tinha da estrutura sindical para fazer face ao 

patronato; a maneira como o movimento sindical tem tratado o legalismo e o corporativismo, 

ja que eles tem marcado a cultura sindical no campo, bem como tem aprisionado as lutas aos 

marcos legais e aos problemas de melhores salarios, deixando de investir em outras bandeiras 

que pudessem colocar em xeque a estrutura produtiva e fundiaria das areas de 

assalariamento; a questao do desemprego no setor sucroalcooleiro e quais as alternativas 

apresentadas pelo movimento sindical para solucionar esse problema; o modo como o 

movimento sindical tem tratado a questao da mulher, do adolescente e da crianca nas frentes 

de trabalho; a importancia e/ou contribuicao dos projetos de formacao para as campanhas 

salariais, enfocando a visao dos trabalhadores pela luta de seus direitos; as mudancas nas 

relacoes de trabalho; o relacionamento ou nao do sindicato como representante legal e 

legitimo dos interesses da classe trabalhadora; a avaliacao do enfoque que as campanhas 

salariais tem dado as condicoes de trabalho no que se refere a assistencia medica, acidente de 

trabalho, condicoes de trabalho da mulher, transporte, equipamentos de protecao, agua 

potavel, remuneracao do trabalho, reajuste de salario, discussao da tabela e das tarefas de 

produtividade e participacao do trabalhador nesse movimento que busca a conquista dos 

direitos democraticos e cidadaos. E, para concluir essa avaliacao, os assessores entrevistados 

fizeram um comentario sobre os resultados do processo de formacao e organizacao 

proporcionados aos educadores, dirigentes sindicais e trabalhadores, atraves dos projetos de 

formacao politico-sindical e organizativo, enfatizando se surgiram novos lideres, se houve 

renovacao das diretorias sindicais, se os dirigentes sindicais atrasados avancaram ou nao, se 
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houve o surgimento de novas delegacias sindicais e outras instancias de descentralizacao 

como: coordenacao, comissoes, secretarias, polos etc.; se houve reintegracao aos sindicatos 

dos setores antes excluidos ou sub-representados como os desempregados, os empregados 

temporarios, as mulheres, os jovens, as criancas, os aposentados, entre outros; como tem sido 

formada a agenda dos sindicatos no que se refere as tematicas de debate para o crescimento 

intelectual da classe trabalhadora; como tem sido articulada a questao da parceria entre as 

entidades que formam o movimento sindical e outras de ordem religiosa e da sociedade civil; 

como tem sido o processo de aprendizagem e quais as dificuldades enfrentadas. 

Para esse leque de informacoes e outras que pudessem surgir, a medida que os 

informantes fossem respondendo, trabalhou-se com a metodologia da entrevista semi-

estruturada, apresentando varios topicos afins e deixando a pessoa a vontade para discursar 

sobre os pontos citados, bem como apresentar outros itens que nao tivessem sido elencados, 

mas que tinham sido importantes para o avanco do movimento sindical. 

Essa empreitada de avaliacao por parte dos assessores do Servico de Assistencia Rural 

(SAR) da Arquidiocese de Natal ao Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais (MSTR) 

do Estado do Rio Grande do Norte, em especifico dos trabalhadores assalariados da area da 

cana, que representam o locus deste objeto de estudo, produziu um relato sobre o processo de 

mobilizacao do movimento sindical, seus avancos e recuos nas decadas de 80 e 90. Vejamos: 

A presenca do SAR no apoio ao movimento sindical rural, na area da cana, na decada 

de 80 e inicio da decada de 90, foi apenas pontual, atendendo o convite da FETARN para 

apoiar essa entidade e os STR's na preparacao das campanhas salariais para que o movimento 

pudesse contar tanto com a infra-estrutura da Arquidiocese (a radio, os saloes das paroquias, 

transporte etc.) que estavam a disposicao do SAR, como com a equipe de assessores que os 

apoiavam nas diversas atividades: distribuicao de panfletos nos pontos de embarques e nas 

visitas nos locais de trabalho e nas comunidades, apoio nos atos publicos nas localidades e 

portas de usinas, na preparacao e apoio as assembleias das campanhas salariais etc., realizadas 

pelos dirigentes sindicais para uma melhor mobilizacao da categoria. Assim, segundo os 

assessores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A participacao, no inicio, era mais nas mobilizagdes dos trabalhadores 

assalariados, geralmente nos pontos de embarques e nos cortes de cana das 

Usinas e Destilarias. No inicio, nao participavamos das discussoes para a 

organizacao das campanhas. Nossa participagao era mais no apoio, na infra-

estrutura" (Cicero, assessor do SAR n° 1) 
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"... de 1988 a 1990, o apoio ao trabalho do movimento sindical rural (FETARN 

e STR's) na area da cana durante a campanha salarial anual dos canavieiros 

era nas atividades: distribuicao de panfletos nos pontos de parados de 

transportes das usinas, nas areas do corte de cana e nas comunidades; na 

realizacao de reunioes com as diretorias dos sindicatos e nas localidades onde 

residiam os canavieiros; apoio nos atos publicos nas localidades e portas de 

usinas (locucao, animagdo com palavras de ordem, etc.); na preparagdo e apoio 

nas assembleias (logistica) das campanhas salariais; na definigao das cstrategias 

da campanha, pelo menos ate o inicio das negociagoes (depois era a FETARN 

quern conduzia com os STR's) " (Roberto, assessor do SAR n°2) 

"A participagao do SAR, inicialmente, era acompanhando as mobilizagdes 

durante as assembleias para aprovagdo ou nao da campanha salarial e greve, 

durante as campanhas com reunioes nos sindicatos, nas bases, nos pontos de 

embarque, nas panflctagens no periodo da campanha, em visitas aos locais de 

pagamento, usinas, nos locais de corte e galpoes, nas reunioes da FETARN para 

discutir os encaminhamentos, nas avaliagoes e negociagoes na DRT" (Antdnia, 

assessora do SAR n°3). 

Embora o SAR nao estivesse presente em todo processo de organizacao e mobilizacao 

da categoria, durante todo o ano, como vimos nas falas dos assessores citados, e so desse o 

apoio nos momentos das campanhas salariais, podemos observar que essa entidade, mesmo 

que indiretamente, tinha um peso forte nesse processo da preparacao e mobilizacao, em razao 

de oferecer o apoio e a infra-estrutura necessaria: (assessor 1), deixar a disposicao seus 

assessores que comandavam as atividades ate o inicio das negociacoes, quando passavam a 

coordenacao das atividades para a FETARN e os STR's (fala do assessor 2) e ainda participar 

das avaliacoes feitas pelas liderancas sindicais, apos as negociacoes na DRT (assessor 3), 

contribuindo, desta forma, para o crescimento do movimento sindical entre os canavieiros 

que, ano a ano, buscava novas formas de integrar a categoria para enfrentar a classe patronal e 

o Estado. Nessa contribuicao, mostrou o assessor 2, que, a partir de 1990, o SAR passou a ter 

um trabalho mais sistematico na area canavieira, desenvolvendo um trabalho de capacitacao, 

apoio e assessoria junto aos dirigentes e demais liderancas do movimento sindical, bem como, 

tentou realizar um trabalho de grupalizacao com mulheres (tentativa esta que fracassou) e 

apoiou as atividades do sindicato em algumas localidades onde residiam os canavieiros 

(Piquiri, Baia Formosa, etc.). Tambem mostrou, esse assessor, que o SAR passou a dar 

assistencia aos trabalhadores assalariados da fruticultura no Vale do Acu. 

Essa participacao do SAR na luta dos assalariados rurais no que se refere ao processo 

de formacao, de aprendizagem e de conscientizacao de seus agentes, resultou numa visao 
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mais ampla, dos mesmos, no que seria o processo de exploracao do capital sobre o trabalho, 

haja vista que esses agentes do SAR, ate entao, so tinham experiencia no campo dos sem terra 

e pequenos produtores. Lidar com assalariados era uma experiencia nova para eles. Na fala 

dos assessores entrevistados podemos contemplar essas declaracdes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A luta dos assalariados no campo ajudou muito para que eu pudesse apreender 

melhor o processo de reestruturagdo produtiva que estava se dando nesse setor, 

assim como compreender melhor as mudancas na relagdo entre capital e 

trabalho no meio rural Aprendi tambem, nesse processo, a necessidade de 

encontrar, de construir novas formas de luta frente as mudancas em curso, das 

empresas e nas relagdes de trabalho" (assessor 1) 

0 processo de aprendizagem e conhecimento argumentado pelo assessor 2 nao esteve 

voltado para a sua formacao, exclusivamente, mas foi uma argumentacao mais ampla, por 

correlacionar a metodologia aplicada pelo SAR para alcancar esses trabalhadores, por 

considerar que as condicSes de trabalho desses assalariados eram desumanas. Na sua fala, 

esse assessor enfocou nao so uma visao voltada para o conceito de exploracao do trabalho 

humano pelo capital, mas tambem a acao do trabalhador na Jornada de trabalho, o medo, que a 

grande maioria tinha de receber informacao e sobre o comportamento dessa mao-de-obra 

frente as atividades que eram utilizadas para mobiliza-los em prol da conquista de direitos que 

pudessem proporcionar-lhes uma vida como ser humano, uma vez que a Constituicao vigente 

no Pais, os reconhecia como cidadaos. 

"Do ponto de vista do conhecimento da realidade canavieira foi impressionante 

ver de perto o processo de exploracao dos assalariados. Acordar as 4 horas, 

pegar um caminhdo sem protegdo, trabalhar no eito sem parar fiscalizado todo o 

tempo, almocar aquela comida fria, chegar na localidade de moradia as 20 

horas, comer, dormir para acordar cedo de novo... no fim da semana receber 

R$30,00. Acho que entendi o verdadeiro conceito de exploragdo do trabalho 

humano pelo capital. Quanto ao trabalho de educagdo e mobilizagdo popular 

(...) havia uma distdncia entre o nosso discurso planfetdrio e o que sepassava na 

cabega do canavieiro (...) muitos deles tinham medo de receber o panfleto (...) 

outros eram atenciosos, escutavam, diziam que iam para a assembleia e no dia 

contava-se nos dedos os participantes. (...) Todo trabalho tinha algo de muito 

errado, era muito superficial, necessdrio para referendar uma agdo do 

movimento sindical uma vez por ano. Os trabalhadores questionavam que a vida 

continuava mint (...) nos diziamos que sem aforga do sindicato na campanha 

salarial seria pior... alguns entendiam e aderiam, A maioria ndol Tentava-se de 

tudo: carro de som, tetevisdo com video, forro, entre outras "atragdes" e nada. 

(...) Apesar de tudo isso comecei a ter a impressdo de que o silencio, a omissdo, a 
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ndo participacao poderiam ter diversos significados: uma estrategia de 

sobrevivencia para nao "ser visto andando com essepovo do sindicato" eperder 

o emprego; um apoio "calado" a todo aquele movimento; ou uma grande 

desconfianga ou descredito nos dirigentes (aqueles homens de pasta preta que 

sempre iam ao escritorio das usinas apanhar o dinheiro da contribuicdo). 0 

sindicato era importante sim: nos momentos de hater a rescisdo ou fazer a 

reclamagdo trabalhistcu No mais, era coisa para os dirigentes. 0 SAR junto com 

setores do movimento sindical tentava contrihuir para melhorar esse quadro 

fazendo um trabalho de capacitacao dos dirigentes sindicais para os sindicatos 

(principalmente jovens). Acho que surgiram algumas liderangas nesse processo, 

mas o dificil era mudar as liderangas antigas dos sindicatos. (...) nao sei ao certo 

em que resultou todo esse trabalho de capacitagdo. (...) Apesar das mudangas o 

movimento sindical nao conseguiu implementar uma agdo mais ampla, junto as 

politicaspublicas nos municipios" (assessor 2). 

Como se pode ver no discurso desse assessor, o significado da luta dos assalariados 

rurais no seu processo de formacao, de aprendizagem e de conscientizacao foi sendo 

adquirido, a medida que ele observava os fatos que iam acontecendo no processo preparatorio 

da mobilizacao desses trabalhadores. Foi um crescimento que se deu dentro da propria luta, 

frente as acoes e reacoes dos assalariados as praticas (panfietagem, reunioes, forro etc.) 

aplicadas por eles (os assessores do SAR) tanto para mobilizar como para conscientizar a 

categoria da importancia do sindicato e de sua luta em prol de melhores condicoes de trabalho 

e de vida. 

O assessor 3 tambem apresentou uma compreensao do processo de formacao, de 

aprendizagem e de conscientizacao dentro da mesma visao do assessor 2. Mostrou que as 

praticas utilizadas por eles para mobilizar os assalariados rurais nao eram suficientes por 

conta dos desafios que a realidade apresentava. 0 discurso mobilizava boa parte da categoria, 

enchendo os trabalhadores de esperanca, mas nao conseguia garantir o cumprimento dos 

resultados alcancados apos cada uma das campanhas realizadas. 0 envolvimento do SAR nas 

campanhas salariais era tao grande que, para esse assessor, muitas vezes, chegava a ocupar o 

iugar do sindicato, por exemplo: panfletando, fazendo piquete entre outras coisas. 

"Foi um processo muito rico. Me possibilitou entender o universo do 

assalariamento, ja que minha experiencia estava centrada no campo dos sem 

terra e pequenos agricultores. (...) houve um crescimento pessoal acompanhado 

de muitas angustias, porque tinha clareza de que nossa prdtica nao dava conta 

dos desafios dessa realidade. Tinhamos um discurso que mobilizava, enchia os 

assalariados de esperanga, mas nao conseguiamos garantir o cumprimento dos 

resultados. Sei que o SAR nao tinha o papel de dirigente, mas ja que estdvamos 

incluidos no processo, existia uma cobranga dos grupos e nossa, de garantir 
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contribuir com o crescimento das pessoas envolvidas de forma que tivessem uma 

inten'engao que desse resposta as demandas. Aprendi muito com os erros,jd que 

muitas vezes o SAR ocupava o Iugar do sindicato, por exemplo: panfletando, 

fazendo piquete entre outras coisas. Tivemos a capacidade de repensar a prdtica 

e passando a nos colocar como facilitadores e formadores de dirigentes, estes 

sim com o papel de mobilizar, panfletar, liderar" (assessor 3). 

Apos a colocacao das falas desses assessores do SAR, pode-se perceber claramente 

que as atua^oes desses sujeitos sociais nao permaneceram constantes, antes passaram por um 

processo de transformacao, a medida que eles foram se envolvendo no processo de 

mobilizagao dos assalariados da cana, de um lado, porque, o proprio movimento, os 

conduziam a esta mudanca e, por outro, porque eles queriam que o discurso, por eles 

ventilados, tivesse sua comprovacao na pratica, atraves dos resultados obtidos pela categoria e 

o seu cumprimento. 

As reflexoes desses assessores a respeito da presenca deles nesse movimento sindical, 

vem confirmar esta hipotese de trabalho a qual mostra que, o envolvimento dos agentes dos 

organismos da Igreja nao estao imunes a novos valores e a novas ideias, mas que mudam 

com o proprio movimento, a medida que buscam adaptacoes e respostas que sejam coerentes 

para atender os objetivos e metas previstas no seu trabalho educativo. No caso em questao, 

trata-se apenas do envolvimento e crescimento desses agentes da Igreja no tocante ao apoio e 

assessoria que eles prestaram no campo; mas e sabido da existencia de organismos e de 

agentes da Igreja que trabaiham com a populacao de bairros perifericos da zona urbana, como 

e o caso do estudo realizado por Doimo (1994) na cidade de Nova Iguacu - RJ. Este estudo 

mostra que o processo nao foi diferente, eles evoluiram nao so para atender as necessidades 

dos grupos com os quais estavam inseridos, apoiando e assessorando, mas porque sao sujeitos 

que agem e reagem tanto frente as mudancas conjunturais como frente as acoes e omissoes 

que os proprios atores sociais apresentam nos grupos em que estao inseridos. Esses resultados 

demonstram que se faz necessario uma reflexao relativista a respeito daqueles 

posicionamentos encontrados na academia que afirmam que a Igreja e uma Instituicao 

"conservadora", "ruralista", senao "passadista" independente do tempo e da conjuntura que 

ela enfrenta. Ainda, mais, porque absolutizam a Igreja-instituicao, como algo imune as 

mudancas em curso na sociedade, senao como existe que emperra essas mudancas. 

Evidentemente a reiigiao ainda continua sendo, em grande medida, o baluarte do 

observantismo e do conservantismo denunciados por Marx e Engeis no seculo XIX. Na 

contemporaneidade, basta atentar para certos circulos dirigentes do Vaticano, para a acao das 
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"igrejas evangelicas eletronicas", os fundamentalismos religiosos integrantes das varias 

confissoes, sejam elas cristas, judias ou mulculmanas. Entretanto, a emergencia do 

cristianismo revolucionario e da Teologia da Libertacao na America Latina, representados por 

setores do clero e por grupos de fieis catolicos fazem pensar que nem toda ideologia religiosa 

e necessariamente retrograda (Lowy, 1991:7-9). Os educadores do SAR, pelo menos de 

inicio, tiveram como referenda esse movimento inspirador da luta por uma nova sociedade e 

resistiram o quanto puderam, dentro deste organismo catolico, ocupando um espaco 

institucfonal para que os trabalhadores pudessem especializar no cenario politico as suas lutas 

reivindicatorias. 

Dando continuidade a avaliacao dos assessores do SAR da luta sindical dos 

canavieiros norte-riograndenses argiie-se, agora, a respeito da trajetoria das lutas dos 

assalariados rurais pelos seus direitos nas decadas de 80 e 90. Nessa trajetoria mostram os 

assessores entrevistados que o processo deu-se da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a preparagao das campanhas salariais sempre houve mobilizagoes e 

discussoes da pauta de reivindicacoes. De certa forma, sempre houve eventos 

formativos e discussao da pauta de reivindicacoes (elaboragdo), embora de 

fornui precdria e horizontal; 

- Nas campanhas salariais havia uma participagao relativa dos trabalhadores e 

trabalhadoras, atraves das reunioes nos STR's. Nas primeiras campanhas a 

participagao era bem maior. Com o passar do tempo e das mudangas na 

conjuntura a participagao foi diminuindo. Consequentemente, os resultados, 

em relagao as pautas de reivindicagoes, foi muito maior no inicio; 

- Apos as campanhas, os STR's da cana/fruticultura nao conseguiram 

sistematizar fiscalizagoes nos locais de trabalho dos assalariados. Sempre 

houve fiscalizagdo, quando os STR's recebiam denuncias mais graves. Mas, 

esta sempre foi uma politica dificil de ser implementada pelos STR's (a 

maioria); 

- Nos montentos de confronto, de discussao para a montagem das pautas de 

reivindicagoes os dirigentes apreendiam mais a situagdo dos assalariados e 

do momento conjuntural Jd com os trabalhadores esse processo nao se 

dava; 

- As campanhas foram dando sinais de cansago a partir de 1985, se estendendo 

ate 1993. Em 1985 se deu uma perda de eficdcia devido o envolvimento da 

FETARN com o candidato a governador do Estado, Geraldo Meio, no qual 

foi candidato o Sr. Jose Mendes, entdo presidente da FETARN, a deputado 

estadual A CONTAG, que antes participava de todo processo de preparagao 

e mobilizacao das campanhas se retirou de cena, ficando esta tarefa com a 

FETARN. As condigoes financeiras da Federagao andavam pessimas. Os 

dirigentes dos STR's, alem de nao serem assalariados, tinham dificuldades, 
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devido a diversos fatores, para conduzirem as campanhas nas suas varias 

etapas; 

Um dos problemas da Unificaqdo das campanhas foi com relaqdo aos niveis 

de organizacao e de luta dos varios estados. Um outro problema, que persiste 

ate hoje, foi com relaqdo as datas base. Ha Estados com datas base antes da 

campanha do RN e/'ou posterior as campanhas do Estado. A unificaqdo das 

campanhas ajudou no processo de preparagao das pautas unificadas e, de 

certa forma, aumentou a pressdo sobre os usineiros da regiao. Podemos 

dizer, que em certa medida, a unificaqdo contribuiu para fortalecer o 

Movimento Sindical no enfrentamento a ofensiva patronal 0 que nao 

significa dizer que os problemas anteriormente referidos tenham sido 

resolvidos; 

A estrutura sindical tem apresentado limites organizativos para os 

trabalhadores. No que se refere as formas de organizaqdo das finanqas, da 

gestdo administrativa, da verticalidade organizativa, a ausencia de 

secretarias especificas, uma vez que o STR congrega e representa varias 

categorias de trabalhadores, torna frdgil as aqoes especificas dos sindicatos 

na regiao. O sindicato por municipio fragmenta os mais diferentes interesses 

dos trabalhadores na regiao alem de estimular os dirigentes a so cuidarem 

dos trabalhadores na area municipal. A atual estrutura insiste em reforqar o 

corporativismo; 

No meu entender, o legalismo e o corporativismo sao e foram fatores 

limitantes que continuum marcando a cultura sindical no campo. No 

entanto, houve momentos antes de 85 e depois de 93 que, apesar do 

legalismo dos dirigentes, centenas de trabalhadores fizeram greves ou 

paradeiros nas usinas, sendo estes momentos, portanto, os que se 

conseguiram mais avanqos para os assalariados no estado. No entanto, essas 

lutas nao foram alem das reivindicagoes por melhores salarios, melhores 

condiqoes de vida no trabalho e melhoria dos alojamentos e transportes; 

Nas campanhas a questao do desemprego era ressaltada, porem, devido ao 

conjunto dos STR's e das discussoes sobre o assunto nunca se avanqou 

muito em propostas concretas. Talvez, por falta de uma visao mais 

estrategica em todo movimento sindical, ou devido ao contexto e o grande 

numero de desempregados que intimidava os "poucos" empregados nas 

usinas e/ou na regiao. As alternativas em relaqdo ao desemprego nas regioes 

estao sendo mais discutidas recentemente com o debate sobre as politicas 

publicas e o desenvolvimento local sustentdvel; 

A questao da mulher sempre foi tratada com resemas no Movimento sindical 

Embora, nas clausulas sempre tenha sido contemplado os direitos das 

mulheres, a prdtica dos STR's deixava muito a desejar. Nao havia uma 

politica traqada para discutir sobre a questao da mulher. So recentemente e 

que os STR's estao organizando as Comissoes Municipals de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais. Naquela ocasido nao havia uma Frente de Luta das 

Mulheres. Quanto a questao da crianqa e do adolescente, a Federaqdo e 

STR's comeqou a discutir essa questao a partir dos anos 90. Com relaqdo a 

crianqas, grupos de todo Estado participou de Encontros Nacionais. No 

entanto, ndo houve uma seqiiencia organizativa dos mesmos. Quanto aos 

jovens houve varios encontros para discutir a situaqdo dos jovens nas areas 



181 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de assalariados no sentido de tirar propostas para a organizaqdo dos mesmos 

nos STR's. muitos desses jovens participaram do Curso de Formagdo de 

Educadores Sindicais e hoje compoem as diretorias dos sindicatos" 

(Assessor 1). 

Como se ve, na fala desse assessor, ele descreveu, claramente, toda a trajetoria da luta 

dos assalariados rurais da area da cana, nesses ultimos vinte anos, apresentando seus 

momentos de avancos, como por exemplo, o periodo do ciclo de greves que foi de 82 a 84, em 

que os trabalhadores, apesar dos atos de violencia da classe patronal, avancavam em prol de 

seus alvos que eram usufruir os direitos conquistados nos acordos e dissidios coletivos; seus 

momentos de recuos ou cansacos, que foram de 1985 a 1993; e os meios e metodos utilizados 

pelos dirigentes sindicais para que o movimento sindical pudesse continuar firme na luta que 

oferecia esperancas de mudancas nas decisoes de trabalho e de vida da classe trabalhadora. 

Tambem mostrou que no inicio desse momento de cansaco do movimento, as liderancas 

sindicais buscaram novas alternatives para solucionar os problemas enfrentados, em face do 

nao cumprimento dos direitos trabalhistas conquistados nas convencoes e dissidios coletivos. 

Uma das alternatives encontradas pelo Movimento Sindical foi a Campanha Salarial 

Unificada para todos os estados da regiao Nordeste, com o objetivo de fortalecer o movimento 

no enfrentamento a ofensiva patronal, fato que passou a acontecer a partir de 1986 e veio dar, 

realmente, novos animos ao movimento sindical em nivel regional e local. 

Alem da questao do desanimo que o movimento vinha enfrentando, tambem enfocou 

esse assessor, a questao dos limites organizativos apresentados pela estrutura sindical, em 

razao do sindicato ser uma entidade que atende as diversas categorias de trabalhadores da 

zona rural a ela filiados, tornando-o uma entidade tragi! nas acoes especificas da regiao. 

Considerou ainda, a questao do legalismo e do corporativismo que a estrutura insiste em 

reforcar a sua visao (o assessor n° 1) sao e foram fatores limitantes que continuam marcando a 

cultura sindical no campo. 

Tambem enfatizou a questao da inovacao tecnologica ocorrida no setor 

sucroalcooleiro que veio reduzir a mao-de-obra do processo produtivo provocando o 

desemprego, atingido a reducao da forca de trabalho em mais de 70%. Tal fato limitava as 

negociacoes dos trabalhadores com o patronato, pelo risco de perda de emprego. Esta questao 

pouco foi discutida no movimento, vindo a ser tratada mais recentemente com o debate sobre 

as politicas publicas e o desenvolvimento local sustentavel. 
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A fala desse assessor sobre a trajetoria das lutas dos assalariados rurais e concluida 

corn a questao da mulher, da crianca e do adolescente, mostrando que a questao da mulher 

sempre foi citada e ate mesma incluida nas clausulas das reivindicacoes do movimento 

sindical, mas que na pratica, ficou a desejar por um bom tempo. So agora recentemente e que 

os STR's estao organizando as Comissoes Municipals de Mulheres Trabalhadoras Rurais em 

face do proprio Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais ter avancado. E no que se 

refere a questao da crianca e do adolescente, esta so entrou para o leque das discussoes da 

Federacao e STR's a partir dos anos 90, apos o reconhecimento do Estatuto da Crianca e do 

Adolescente. 

Endossando a avaliacao feita pelo assessor 1, apresenta-se a avaliacao do assessorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

que empreendeu (ou que fez) o seguinte relato: ate 1988, o movimento sindical resumia-se, 

praticamente no periodo da campanha salarial. As atividades desenvolvidas nas primeiras 

campanhas contavam com a coordenacao da CONTAG. A partir de 1985, essa coordenacao 

passou para a FETARN. No final de 1987, frente as crises enfrentadas pelo Movimento 

Sindical, a FETARN elaborou o "Projeto EDUCANA", que foi aprovado em 1989, pela 

entidade Intemacional ICCO e contou com a parceria da CESE. Mas, em 1988, o movimento 

ja pode contar com recursos desse projeto para financiar a Campanha Salarial desse ano. Em 

1990, foi criado o Polo Sindical da area da cana e, com a sua criacao foi redefinida a 

coordenacao do Projeto EDUCANA. Em todo esse trajeto a participacao do SAR era apenas 

pontuaf, no periodo da campanha salarial de cada ano, isto durante toda a decada de 80. No 

inicio da decada de 90, o SAR sensibiiizado pela situacao de exploracao sofrida por essa 

categoria de trabalhadores, deu prioridade a "ensaiar" um trabalho mais sistematico de 

formacao e acompanhamento do movimento sindical. Entretanto, afirmou o assessor 2, que na 

epoca da campanha, esse trabalho resumia-se a reunioes dos dirigentes, programacao das 

atividades, elaboracao e discussao da pauta. Embora fosse um trabalho realizado ha quase dez 

anos, a participacao dos trabalhadores era restrita, apesar deles serem convocados para as 

assembleias e informados do processo de negociacao em alguns momentos. Ano a ano as 

campanhas salariais iam tendo menos repercussoes, e essas repercussoes dependiam do tipo 

de acao realizada pelos sindicatos (greve, atos pubiicos, etc.) e a conseqiiente tensao gerada 

nas areas e no ambito do Estado. Havia repressao da classe patronal e de seus prepostos ao 

movimento, em razao das queixas dos trabalhadores na Justica do Trabalho para que os 

patroes cumprissem a lei que regulavam as relacoes trabalhistas, conforme o acordo realizado 

na Convencao Coletiva de Trabalho. O nao cumprimento do que havia sido negociado no 
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acordo entre as classes era alegado pela classe patronal que era por causa da crise que o setor 

sucroalcooleiro vinha enfrentando e que, segundo eles, justificavam a nao concessao 

trabalhista solicitada pelos trabalhadores. 

Prossegue esse assessor, avaliando a trajetoria e no que se refere aos resultados das 

campanhas; elas "variavam em cada periodo". Nao havia muitas mudancas na pauta de 

reivindicacoes, antes eram renovadas a maioria das clausulas das campanhas anteriores. O que 

se tinha de novo era a explicitacao de direitos trabalhistas que dificilmente eram cumpridos. A 

prioridade da luta era o percentual de aumento que seria dado ao salario que eles vinham 

recebendo o qual deveria ser um valor de modoque o salario da categoria fosse superior ao 

salario minimo oficial. 

No que se referia ao poder de barganha do movimento sindical dos canavieiros, com o 

passar dos anos, ele foi perdendo cada vez mais a capacidade de pressao e foi ficando cada 

vez mais na defensive, ou melhor, no momento das negociacoes garantia apenas os direitos ja 

conquistados. Essa crise do movimento sindical era advinda da reestruturacao produtiva do 

setor sucroalcooleiro e do aumento do desemprego que tinha atingido a area. Tal fato refletia 

nas negociacoes entre o patronato e a classe trabalhadora. Negociacoes que ate o momento 

continuavam da mesma forma, eram realizadas atraves dos representantes das categorias 

envoividas e se dava na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Os trabalhadores, para 

garantirem os direitos ja conquistados, ameacavam entrar em greve. Embora houvesse as 

ameacas de greve, os patroes faziam uso do discurso sobre a crise do setor, os representantes 

dos trabalhadores cediam e cada vez mais os patroes iam ganhando forca em cima da fraqueza 

do movimento. Os acordos realizados entre os representantes da classe patronal e da classe 

trabalhadora ja repercutiam negativamente junto a alguns dirigentes e trabalhadores que 

estavam realizando essas negociacoes. 

Alem do lado negativo que vinha acontecendo com as negociacoes, ainda havia a 

questao da fiscalizacao ao cumprimento dos direitos conquistados pela classe trabalhadora, 

frente a intransigencia e a desobediencia patronal em cumprir a lei, que so funcionava quando 

se tinha a disponibiiidade e o apoio da Delegacia Regional do Trabalho. Sem a presenca da 

DRT, os sindicatos nao conseguiam verificar as denuncias. O trabalho realizado pela DRT e 

os sindicatos contemplavam poucas denuncias. Os sindicatos sozinhos nao faziam um servico 

mais efetivo de fiscalizacao, a nao ser nos momentos proximos as campanhas salariais. 

Somando a esses problemas ja citados, ainda havia outro fator que dificultava a acao do 

movimento sindical em prol da causa trabalhista. Era a omissao, por parte do DNER e das 
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Policias Rodoviarias Federal e Estadual, no tocante a fiscalizacao dos transportes utilizados 

pelos usineiros e fornecedores de cana, para levar os trabalhadores aos locais de trabalho e 

que nao estavam dentro dos padroes determinados na lei, provocando constantes acidentes. 

Apesar das campanhas salariais serem realizadas todos os anos e produzir uma certa 

consciencia na classe trabalhadora, por serem momentos esclarecedores de diversos aspectos 

que afligiam a categoria, essa maneira que o Movimento Sindical dos canavieiros vinha 

utilizando no processo de formacao politico-sindical era, por si so, insuficiente para gerar uma 

consciencia sobre a estrutura de funcionamento da sociedade. A visao que os canavieiros 

tinham do sindicato com relacao a campanha salarial, era uma visao oposta a que esse mesmo 

canavieiro tinha quando ia fazer uma reclamacao trabalhista, porque era ao sindicato que ele 

recorria para defender as causas que o afligiam. Entretanto, apesar de ser uma visao oposta no 

que se referia ao sindicato poderia ser reconhecida como o primeiro passo no seu processo de 

formacao, mas nao a sua efetivacao Era preciso que se trabalhasse fora do periodo da 

campanha salarial para que ele pudesse agir no sindicato, vendo-o como uma entidade que se 

dispoe a defender a causa nao somente de um trabalhador, mas de todos osque formam a 

categoria. 

Conforme o assessor 2, no inicio dos anos noventa as campanhas salariais tornaram-se 

rotineiras, na sua forma e conteudo. Essa rotina era fruto das mudancas ocorridas no setor 

canavieiro como: crise de producao, reducao de incentivos governamentais, necessidades de 

reestruturacao produtiva diante do acirramento da competicao no mercado, etc. Esse cansaco 

das campanhas salariais ja ocorria ha quase meia decada e para restaurar essa situacao as 

campanhas salariais passaram a ser unificadas em toda a regiao Nordeste. O benencio dessa 

uniflcacao foi melhorar a construcao das pautas coletivas, inclusive, inserindo aspectos 

inovadores como o das politicas publicas, apresentando a questao do canavieiro como uma 

questao publica em nivel regional. As acoes, realizadas a esse respeito, nos estados de 

Pernambuco e da Paraiba, estavam mais na midia do Rio Grande do Norte. Entretanto, 

beneficiavam o movimento sindical em todos os estados nordestinos. Outra contribuicao da 

unificacao das campanhas salariais foi no sentido de perceber as diferencas entre as diversas 

FETAG's na conducao do processo utilizado pelas mesmas para mobilizarem a categoria em 

cada estado, possibilitando tambem o envolvimento das oposicoes sindicais as diretorias 

destas federacoes. Ressalta, esse assessor, que as dificuldades enfrentadas pelo movimento 

canavieiro, em nivel regional, residiam no fato dos valores das pautas de reivindicacoes serem 

diferenciados e os processos de negociacao serem estadualizados. Essa dificuldade 
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configurava-se na questao de se tentar manter um cronograma unificado para todos os estados 

nordestinos, quando os mesmos nao tinham atingido o mesmo grau de desenvolvimento no 

processo de formacao politico-sindical. Havia estados mais adiantados do que outros, 

gerando, entao, diferencas nos acordos negociados por eles e por esta razao inviabilizavam a 

realizacao das greves unificadas. 

Todo esse processo do movimento sindical vinha tambem demonstrar que a estrutura 

sindical era vista como um dos problemas enfrentado pelo movimento para fazer face ao 

patronato, em razao dos STR's trazerem, uma heranca muito forte do trabalho com pequenos 

produtores (diversas categorias) e aprenderem "na marra" a tratar a questao do assalariamento 

rural e, esta, tendo como base o legalismo das campanhas salariais, na qual recorriam as 

greves como solucao, por ser um instrumento permitido pela legislacao e nao um instrumento 

de um movimento social que extrapolava a visao imediata da campanha salarial, fato que fazia 

a grande diferenca entre o movimento sindical no Nordeste com o que ocorria no ABC 

paulista, no inicio dos anos 80. A perspectiva da luta no ABC paulista era mais ampla do que 

na regiao Nordeste. Alem dessa restritividade que existia na luta sindical no Nordeste, havia 

ainda a questao da violencia no meio rural que era muito forte, a qual terminava 

descaracterizando o verdadeiro papel que tinha o sindicato, e, tornando alguns deles pelegos. 

Somando a essa situacao, acrescente-se a questao da diferenca da atuacao da base sindical na 

localidade de moradia e dentro da usina ou fazenda, em razao de, por muito tempo, o foco da 

base sindical (delegacia sindical) encontrar-se na localidade e a opcao ser reforcada nas areas 

de trabalho. Nessa epoca (decada de 80) as reivindicacoes eram direcionadas a condicao de 

assalariamento da categoria e nao a uma tentativa de mudanca da estrutura produtiva e 

fundiaria da area canavieira. 

A infiuencia do legalismo e do corporativismo no Nordeste era tao forte que nem 

mesmo a questao do desemprego, que atingia com forca a area canavieira (meados da decada 

de 90), foi capaz de supera-los com estrategias como a de relacionar a questao do canavieiro 

com a questao da indigencia (fruto da campanha pela etica na politica e da acao da cidadania, 

mapa da fome, etc.); estrategias estas que nao foram incorporadas ou entendidas por muitos 

dirigentes que haviam sido formados na perspectiva legalista e corporativista (assessor 2). 

Outra tentativa para mudar a situacao encontrada entre os assalariados da zona 

canavieira foi tratar a questao das condicoes de vida desses trabalhadores, como ja foi dito 

atras, ampliando a discussao sobre o assunto e desta feita dentro de uma visao que a 

enquadraria nas politicas publicas, tendo como objetivo o Estado assumir como uma de suas 
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responsabilidades por se tratar de uma questao social que atingia a forca produtiva do setor 

sucroalcooleiro da regiao nordestina. Enfatizou esse assessor (o n° 2) que a tentativa do 

Estado assumir a questao do canavieiro no Nordeste foi tambem utilizada pelos sindicatos 

patronais que buscavam conseguir subsidios governamentais para o setor, e por isso 

justificavam que necessitavam desses recursos solicitados, em razao da causa social que 

afligia a classe trabalhadora desse mesmo setor. 

Nessa luta do movimento sindical canavieiro nordestino encontrava-se uma nova 

situacao nos estados de Pernambuco e da Paraiba. Esta nova situacao correspondia a luta pela 

terra das usinas devedoras ou em processo de falencia como alternative para o desemprego na 

regiao, fato que nao ocorreu no Rio Grande do Norte, apesar de uma das usinas do estado, em 

Ielmo Marinho, ter entrado em processo de falencia na mesma epoca da movimentacao nos 

estados citados. 

E bem verdade que "nennuma categoria profissional tenha conseguido uma 

intervencao eficiente, que venha servir como solucao para a questao do desemprego nesses 

tempos de hegemonia neoliberal. Mesmo as categorias com tradicao de luta na decada de 80, 

como podemos ver o caso do operariado do ABC paulista, os petroleiros, os bancarios, etc. 

Eles nao tem conseguido alternativas eficientes que evitem que a categoria nao enfrente a 

questao do desemprego'" (assessor 2). 

Na questao do desemprego, a mao-de-obra mais atingida foi a feminina. Um exemplo 

deste fato e o caso das mulheres canavieiras, que na decada de 80 representavam o maior 

numero de trabalhadores no processo produtivo nas fazendas fornecedoras de cana, usinas e 

destilarias e, na decada de 90, essa mao-de-obra foi excluida, de um lado, por causa da 

inovacao tecnologica do setor sucroalcooleiro, em que a maquina eliminou um grande 

percentual de trabalhadores e, por outro, essa reducao da mao-de-obra recaindo sobre a 

mulher era em razao dos direitos que elas haviam conquistados como: salario igual ao dos 

homens, quando antes recebiam a metade, realizando a mesma atividade e na mesma 

igualdade que eles, salario maternidade, etc. Nesse processo de exclusao tambem foram 

inseridos criancas e adolescentes, nao porque o patronato entendeu que o trabalho infantil, por 

exemplo, era um trabalho que explorava essa faixa etaria, mas por causa do reconhecimento 

do Estatuto da Crianca e do Adolescente, em junho de 1990. Se fossem encontradas criancas 

trabalhando no setor, fora das normas que tem determinado a lei, as empresas seriam multadas 

por exploracao do trabalho infantil. Enfatiza esse assessor que, mesmo o trabalho infantil 
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tendo sido frequente na area da cana, em toda decada de 80 e inicio dos anos 90, nunca foi 

feita uma campanha especifica combatendo essa questao. 

A questao da mulher, frisa esse assessor, foi uma das preocupacoes do SAR para a 

area canavieira. Essa entidade elaborou um projeto exclusivo, para alcanca-las, entretanto, nao 

foi possivel concretizar-se por nao conseguir encontra-las, nem muito menos agrupa-las como 

era o alvo do projeto. Para nao perder de vez esse projeto, o movimento sindical pensou em 

trabalhar com comissoes de mulheres nos sindicatos, com pouca ou nenhuma presenca de 

assalariadas, tanto da cana como da fruticultura irrigada do Vale do Acu (assessor 2). 

Alem das duas avaliacoes ja apresentadas sobre a trajetoria das lutas, da-se enfoque a 

avaliacao do terceiro assessor do SAR, por considerar que sua avaliacao vai enriquecer ainda 

mais as informacoes que configuram esta hipotese de trabalho. 

Nas palavras do assessor 3 (uma assessora), a trajetoria das lutas dos assalariados 

rurais pelos seus direitos e descrita da mesma forma que descreveram os assessores anteriores, 

sendo acrescida das seguintes informacoes: nas primeiras campanhas salariais dos 

trabalhadores da area da cana nao havia uma preparacao com participacao ampla de todos os 

envolvidas na campanha. A pauta discutida no periodo da mobilizacao dos canavieiros era 

preparada pela assessoria da CONTAG e orientada por Pernambuco, Estado com maior 

capacidade de mobilizacao e de intervencao politica; os panfletos da campanha tambem eram 

elaborados pela assessoria; cm se tratando da situacao dos trabalhadores que vinham de fora, 

esses eram controlados, 24 horas, pela usina e nao faziam parte do sindicato local. Esse 

controle era com os trabalhadores que vinham do Sertao da Paraiba, como tambem daqueles 

que eram levados do Rio Grande do Norte para outros Estados; em se tratando da participacao 

dos trabalhadores nas reunioes, eles nao eram apenas ouvintes, mas colocavam a par, o que 

vinha acontecendo nos locais de trabalho; a mobilizacao realizada pelo movimento sindical 

tinha repercussao no ambito local, pois toda a cidade sabia e comentava como era o caso de 

Goianinha, Canguaretama e Ceara-Mirim; existia uma presenca ostensiva da politica e da 

milicia privada da usina; os patroes endureciam sempre, existiam prisoes, ameacas e algumas 

pessoas perdiam o emprego; os municipios citados eram os que apresentavam maior agitacao 

nas mobilizacoes, pois nos outros municipios da area canavieira nao existia tanta 

movimentacao; o movimento nao conseguia manter os trabalhadores mobilizados; os 

trabalhadores nao avancavam na consciencia e organizacao; a exclusao da mulher no mercado 

de trabalho enfraqueceu o movimento sindical canavieiro no Rio Grande do Norte; este fato 

levou o movimento sindical a perder o seu poder de barganha nas negociacoes com o 
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patronato, passando a depender das decisoes tomadas em Pernambuco para poder fechar as 

suas negociacoes no Estado do Rio Grande do Norte. Alem desse quadro analisado e da 

enfase dada aos varios aspectos que influenciaram no desenvolvimento de uma consciencia 

critica, por parte dos trabalhadores e dos dirigentes e liderancas sindicais foi argumentado 

pelo assessor 3, que o maior problema enfrentado pelo movimento sindical canavieiro nao era 

a estrutura e, sim, o atraso da categoria, da direcao que nao avancou e tambem nao se 

renovou; que a mudanca da estrutura sindical e passivel aos acordos existentes nas correlacoes 

de fbrcas no interior do proprio movimento; que o movimento com uma visao corporativista 

so olha para o umbigo, levando a ter um discurso fechado, nao vendo, por exemplo, a situacao 

do excluido nem o que fazer com ele, ou mesmo como fazer para dar um salto de qualidade, 

contribuindo para que a categoria vislumbrasse no movimento sindical organizado, espaco 

para mudar as relacoes e a qualidade de vida. Faltou mostrar alternativas para a vida das 

pessoas desempregadas; alem dessa situacao, ainda tinha a questao dos excluidos do processo 

produtivo que ficavam fora dos espacos de reivindicacoes e os que ainda estavam empregados 

perdiam o poder de negociar sua forca de trabalho; nao existia uma visao sobre as relacoes e a 

dornihacao de genero, apesar do movimento estar assimilando o discurso de genero; as lutas 

ainda estavam longe das necessidades do sexo feminino, como por exemplo, a negacao da 

folga no trabalho, por tres dias, no periodo menstrual, o que demonstrava o quanto e patriarcal 

a estrutura sindical. Essa assessora conclui a sua avaliacao da trajetoria das lutas dos 

assalariados canavieiros argiiindo sobre o direito das criancas que era incluido nas clausulas 

da pauta de negociacoes; mas enfatiza que faltou uma fiscalizacao mais eficiente e um 

trabalho voltado para garantir os direitos da infancia, tipo escola para todas as criancas 

(assessora 3). 

Como foi citado, inicialmente, pode-se observar que essa assessora aprofundou 

algumas questoes, como por exemplo, a visao a respeito da estrutura sindical, da participacao 

dos trabalhadores, da exclusao da mulher, entre outras, mostrando a necessidade de os 

dirigentes de base e as liderancas sindicais crescerem para que o movimento pudesse avancar 

e galgar novos horizontes no tocante as condicoes de trabalho e qualidade de vida da classe 

trabalhadora. 

Prosseguindo a avaliacao das campanhas salariais, um outro ponto tratado por esses 

assessores foi com relacao a formacao politico-sindical. Nesse ponto esses assessores 

mostraram em que contribuiram os projetos de formacao elaborados, inicialmente, para a area 

da cana e depois para a da fruticultura. Na visao do assessor 1, ex-educador do SAR, a 
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contribuicao foi a seguinte: a) A fiscalizacao e a necessidade da carteira assinada resolveu em 

parte o cumprimento das conquistas coletivas, mas as usinas continuaram desrespeitando o 

contrato coletivo de trabalho, em decorrencia dos contratos temporaries; b) apesar de quase 

todos os direitos serem desrespeitados, houve alguns ganhos politicos em relacao a Jornada de 

trabalho, transporte, etc.; c) as direcoes dos sindicatos que participavam mais 

sistematicamente dos projetos de formacao politico-sindical, principalmente os da regiao 

canavieira, conseguiram ampliar mais a acao sindical com a participacao das bases do 

sindicato (Canguaretama, Varzea, Espirito santo, Montanhas e Goianinha); d) estes sindicatos 

foram os que mais cumpriram a funcao integradora dos sindicalizados na perspectiva de 

mudancas da realidade e da acao sindical, apesar de, noutro nivel e perspectiva, outros terem 

cumprido uma acao agregadora e esclarecedora dos seus representantes; e) em geral, ha um 

reconhecimento dos sindicatos como representantes legais e legitimos dos interesses dos 

trabalhadores, apesar dos patroes e seus prepostos acionarem formas com pretensoes de 

ridicularizar essas entidades e esvaziar essa legitimacao social; f) a construcao de uma 

identidade social e cidada, para alem das nocoes ligadas ao produto e localizacao no processo 

produtivo, canavieiro e fruticultor; g) em se tratando da socializacao politica, os processos 

formativos envolvendo os trabalhadores da area canavieira e da fruticultura os levaram a 

apreenderem elementos que contribuiram para a percepcao de que a luta nao era so pela 

sobrevivencia em condicoes extremamente adversas, mas tambem pelo combate do que 

causava todas as mazelas que eles estavam vivendo e, h) esse processo foi acontecendo de 

forma diferenciada nos varios periodos em que a FETARN executou o projeto formativo: a 

partir de 1985 as lutas eram centradas mais no atendimento as necessidades imediatas 

(dimensao economicista), o que de certa forma limitava o esclarecimento com relacao a 

dimensao do cidadao trabalhador. Entretanto, a partir de 1993, ocorreu uma ampliacao no 

processo educativo e esse passou a dar mais enfase a visao cidadao, isto a partir de um 

trabalho mais sistematico e qualificado incorporando questoes pedagogicas, metodologicas e 

relacionadas a visdes de mundo. Desse trabalho realizado na area da cana e da fruticultura, os 

resultados maiores ficaram por conta dos sindicatos da area canavieira (Idem, ibidem). 

Frente a uma avaliacao como a feita por esse entrevistado, a respeito da acao do 

movimento sindical num periodo de quase vinte anos de lutas, percebe-se que em seu trajeto 

essa acao sindical foi imprimindo, num contexto social e politico adverso, um processo arduo, 

iongo e ambiguo, mas de aprendizagem, com duas faces reciprocamente implicantes: 

racionalizacao social (configuracao institucional de direitos, mesmo que eles fossem 
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cerceados) e subjetivacao (construcao de uma nova identidade politica e cidada que deu novo 

signiflcado as propriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no96es identitarias desses atores sociais: canavieiros e fruticultores1 3). 

Embora ainda esteja distante a vivencia de determinados valores no cotidiano das 

classes menos favorecidas, principalmente no que se refere ao cumprimento dos direitos, 

podem-se enfatizar, ainda, outros avancos ocorridos no processo de mobilizagao dos 

canavieiros: a) o processo de formacao politico-sindical contribuiu para que parcelas dos 

trabalhadores ganhassem auto-estima, mesmo diante de momentos conjunturais dificeis; b) 

contribuiu para destruir alguns aspectos do fatalismo e esteriotipos em rela9ao as relacoes de 

trabalho. A este respeito, um dos entrevistados, deu exemplos que relativizam o torn negativo 

das avaliacoes anteriores e que colocam em xeque a propria acao do SAR. Para esse assessor, 

a luta dos assalariados contribuiu, nos anos de 1995 a 1998, para os (as) trabalhadores (as) 

assalariados (as) da cana e da fruticultura realizarem paradeiros e ocupacdes, pressionando o 

patronato atraves de varias outras acoes pelo cumprimento das clausulas acordadas nas 

Convencoes Coletivas de Trabalho; c) a acao sindical contribuiu para gerar a solidariedade e 

unificacao das campanhas salariais entre os fruticultores do Vale do Acu e Mossoro num 

momento conjuntural desfavoravel, em razao de algumas empresas estarem fechando as suas 

portas e outras que estarem ameacando, desempregar parte de sua mao-de-obra; d) contribuiu 

para uma acao mais solidaria entre os STR's, bem como gerou tanto uma hegemonia como 

uma tendencia para o fortalecimento da Iegitimidade dessas organizacoes pelos trabalhadores; 

e) a form a9ao ajudou a est ru tu ra9ao dos Polos Sindicais das areas de assaiaiiamenio rural, 

ampliando a solidariedade entre as organizacoes sindicais; f) contribuiu para a con solida9ao 

dos sindicatos como espa90 de aprendizagem e exercicio dos direitos, apesar da tutela e das 

decisoes arbitrarias da classe patronal que incidiam de forma coersitiva contraria a esse 

avan9o; g) contribuiu para a continuidade da luta pelo cumprimento da lei, inclusive para a 

constitui'9ao de equipes de trabalhadores que fiscalizassem e denunciassem, junto com o 

sindicato, desmandos e desrespeito e ao mesmo tempo pressionassem os poderes publicos 

para fazerem as empresas cumprirem a lei; h) contribuiu para o aumento da Iegitimidade e 

representatividade nos processos politico-formativos, bem como para uma maior abertura dos 

STR's a par t icipa9ao, envolvendo trabalhadores nas organ iza9oes de pianos de atividades 

(alguns) espelhados no Piano dos Polos Sindicais e, um aumento do poder de pressao sobre os 

1 3 A citagao dos fruticultores em alguns momentos deste trabalho deu-se em razao dessa categoria ter sido 
contemplada com o apoio e a assessoria do SAR atraves dos mesmos projetos que foram elaborados para dar 
assistencia aos trabalhadores da zona cana\ieira e, boa parte do trabalho, como cursos, treinamentos, etc., terem 
sido realizados em conjunto. 
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poderes publicos maior que ha 10 anos atras; i) contribuiu para aumentar a participacao dos 

trabalhadores nas campanhas salariais; j ) contribuiu para um maior investimento na formacao-

educativa para dirigentes e liderancas sindicais; K) contribuiu para o surgimento de novas 

diretorias, bem como, para a renovacao de direcoes sindicais e 1) para o acrescimo do numero 

de filiados aos sindicatos, principalmente das mulheres. Neste sentido, a formacao politico-

sindical" abriu uma maior perspectiva para a concretizacao da democracia no interior dos 

sindicatos, em face dos debates e das tomadas de decisoes (assessor 1, entrevistado). 

Apesar da realidade adversa, viu-se que o movimento sindical e os trabalhadores 

assalariados avancaram nas suas lutas, embora a classe patronal procurasse tornar os seus 

resultados inocuos. Tambem, na mesma medida, os assessores alcancaram conquistas. 0 

processo formativo levou-os a buscar outros conhecimentos e a realizarem outras atividades, 

como a de professor universitario, bem como, a se filiarem a partidos politicos mais 

combativos, como o Partido dos Trabalhadores com o objetivo de contribuirem, de forma 

mais direta com a causa das classes empobrecidas, particularmente, dos assalariados da cana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.6.2. AVAL1ACAO DO PONTO D E VISTA DOS D I R I G E N T E S SINDICAIS 

A avaliacao do movimento sindical dos assalariados rurais da zona canavieira norte-

riograndense na visao dos dirigentes sindicais esta embasada no processo de formacao 

politico-sindical desses trabalhadores. Se o movimento conta com pessoas politizadas pode 

avancar, com mais rapidez, em razao dessas pessoas chegarem com mais brevidade a um 

consenso comum dos objetivos que pretendem alcancar. Alem do mais, ter-se-a maior 

unidade da categoria, maior representatividade da classe, haveria uma maior compreensao 

entre o que seria debatido em plenario e o que se concretizaria no cotidiano desses 

trabalhadores, entre outros aspectos. Entretanto, sabe-se que a formacao politico-sindical nao 

e algo que se consegue em qualquer lugar e de qualquer forma, mas e algo que se adquire 

atraves de um processo, no decorrer das lutas, independente de qual seja a categoria de 

trabalhadores. 
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No caso dos trabalhadores assalariados da area canavieira do Rio Grande do Norte, a 

necessidade da formacao fez-se presente em razao da perda dos niveis de mobilizacao dos 

canavieiros na segunda metade da decada de 80. Este fato era notorio ao relacionar o processo 

da luta ate 1985, embora ate esta data, a categoria e suas liderancas tivessem acumulado uma 

rica experiencia de lutas. A descoberta da necessidade de maior forma9ao politico-sindical 

nao defxa de ser resultado desse aprendizado na luta. 

Frente ao desanimo enfrentado pela categoria para elevar os niveis de mobiliza9ao e 

participa9ao dos trabalhadores da zona canavieira, o antigo dirigente sindical (desde 1973) e 

participante da Federa9ao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Norte (FETARN), Jose Ferreira da Silva, em entrevista, ressaltou a importancia do processo 

de formacao politico-sindical para esses trabalhadores. Viu-se que esta demanda foi 

concretizada atraves do Projeto EDUCANA. Entao, note-se a sua importancia na fala daquele 

sindicalista. Para ele houve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... um impulso muito grande na organizagdo, a ponto de ser substituido vdrias 

diretorias dos sindicatos; foi criada novas delegacias sindicais. Foi fund ado 

outros sindicatos que nao existiam, a exemplo do proprio Espirito Santo, que 

nao era um sindicato, era uma delegacia sindical; e os trabalhadores se 

organizaram efundaram o sindicato, porque o municipio nao tinha muita cana, 

mas era um dos municipios que tinha mais fornecedor de mdo-de-obra. Entao, 

com isso ai, os trabalhadores comecaram. A Federacdo, o SAR e vdrios outros 

segmentos, a CESE, a CONTAG, comegou a nos apoiar e a gente fizemos um 

trabalho de informagdo, de capacitagdo com jovens e adultos, com homens e 

mulheres e com esse Projeto ajudou e muito, inclusive, nas reivindicagoes muito 

mais qualificadas e de negociagdo, pois, as nossas conquistas foram sempre 

ampliadas" 

0 Projeto citado por esse sindicalista deixou uma marca na historia desse movimento 

por ter sido o periodo de sua vigencia, 1989-1994, o de retomada da mobiliza9ao e de ganhos 

tambem, depois do ciclo de greves de 82 a 84. Alem do mais, ainda na fala de Ferreira, das 

campanhas salariais sairam resultados positivos tanto no tocante a conquistas como a 

mobiliza9ao dos trabalhadores. De todas as campanhas ate entao realizadas por esse 

movimento sindical, ele destacou o ciclo de greves e os anos de 89 e 94, por terem sido anos 

de maiores dificuldades. Veja-se a coloca9ao de Ferreira: 
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"82, 83, 84foi o periodo mais violento, mais efervescente. Ai quando foi em 89, 

tambem foi de pique, Assim, os trabalhadores, organizados, mobilizados, os 

patrdes reagiram.. E, a gente estava mais organizado; nos estava com a 

mobilizacdo e com o Projeto de Formagdo Politica em pleno desenvolvimento 

tambem. Em 94 tambenv Os trabalhadores e o sindicato, ftzemos uma grande 

pressdo; foi tanto que nas pautas e nas nossas convencoes ncstes anos de mais 

efervescencia que os patrdes reagiram muito, mas que os trabalhadores tambem 

nao recuarant E operiodo em que a gente tivemos um ganhojnaior xksaldrio". 

Com o Projeto EDUCANA, o processo organizativo tomou novo impulso, e levou a 

necessidade da criacao do Polo Sfndical da area canavieira para uma melhor coordenacao 

tanto das atividades do Projeto como das Campanhas Salariais. Segundo as palavras de 

Ferreira: 

"...nos tinhamos uma campanha salarial no setor canavieiro, que nao era um 

polo, mas jd se sentia um trabalho organizado por conta da agdo e de um 

projeto, mas quando foi em 80, no finalzinho de 80, 88, pra 89, foi criado o Polo 

Sindical do setor canavieiro (...) quando foi em 89 o Polo Sindical canavieiro jd 

estava formado (...) o resultado foi que a gente pode fazer uma grande 

campanha, unm grande mobilizagao, os trabalhadores muito mais mobilizados, 

muito mais organizados e paramos a usina inteira por quatro dias e a usina teve 

que chamar pra negociar, recuou, voltou pra cortar 5 carreiras e comegou a da 

o prego da cana, de manha, na hora de pegar no servigo e regularizou tambem, 

o hordrio do transporte, porque a gente chegava a noite as 6:00 horas. Entao, 

esses foram os primeiros frutos da organizagdo do Polo Canavieiro" (Ferreira, 

dirigenle sindical). 

Entretanto, cada avanco e conquista alcancados pela classe trabalhadora eram contra-

atacados pela classe patronal, inclusive os direitos alcancados pelas mulheres na Constituicao 

de 1988: 

"...entao, em 89 foi quando os usineiros comegaram a botar as mulheres pra 

fora, a controlar mais os jovens, a exigir mais dos trabalhadores locais, dos 

adultos e a buscar gente de fora (...) do Ceard e da Paraiba. Entao foi em 89 

onde se acentuou mais a contratagdo da mdo-de-obra de outras regioes como 

uma forma de escamotear, uma forma de enfraquecer a luta dos trabalhadores 

(...) deixar de contratar a mdo-de-obra local e trazer trabalhadores de outras 

regioes para com isso enfraquecer a luta dos trabalhadores" (Ferreira, dirigente 

sindical). 



194 

De forma mais sistematica, na entrevista com Ferreira, ele apresenta os seguintes 

resultados que o processo ajudou: 1) na renovacao de direcoes sindicais, na criacao de 

delegacias sindicais, na fundacao de novos sindicatos e no surgimento de novas liderancas; 2) 

o periodo de vigencia do Projeto Educacao Sindical dos Trabalhadores Rurais Assalariados da 

Lavoura Canavieira do Estado do Rio Grande do Norte - Projeto EDUCANA - (1988/89-94), 

foi o periodo de maior desafio para o movimento sindical (inovacoes tecnologicas e mudancas 

no recrutamento e gestao da mao-de-obra, recrudescimento do desemprego, demissoes em 

massa, aumento da violencia patronal, entre outros fatos), mas tambem de maior 

efervescencia da luta dos assalariados rurais, depois do ciclo de greve: 1982-1984; o papel 

exercido pelo projeto EDUCANA para dar resposta aos desafios enfrentados pelo movimento 

sindical no momento em que comeca a declinar o processo de mobiiizacao da categoria; 3) o 

processo formativo proporcionado pelo Projeto EDUCANA ajudou a fortalecer o Polo 

Sindical, e o proprio Polo foi significativo para o avanco da luta dos canavieiros; 4) o 

processo de crise e reestruturacao do setor sucroalcooleiro levou a reducao e enfraquecimento 

dos fornecedores de cana, os quais dominavam o poder politico local, abrindo mais 

possibilidade de intervencao sindical na disputa de politicas e recursos piiblicos, alem de uma 

representacao politica favoravel aos trabalhadores canavieiros; 5) a ocorrencia de uma maior 

democratizacao da vida sindical, expressa pela incorporacao de novos temas, pelo trabalho de 

parceria e pela participacao das mulheres na luta e na direcao de sindicatos; 6) a formacao 

politico-sindical se tornou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA br a90 fundamental da luta e ajudou na capacita9ao de 

negocia9oes sindicais capazes de agirem com eficacia arrancando dos patroes conquistas 

coletivas para os trabalhadores; 7) ajudou na con scien t iza9ao dos trabalhadores, sobretudo na 

compreensao do sindicato como ferramenta de luta, inclusive pressionando os dirigentes no 

encaminhamento e defesa de seus interesses; 8) ajudou a aumentar a par t icipa9ao dos 

trabalhadores nos sindicatos, embora os indices de sin d icaliza9ao fossem reduzidos a partir do 

final da decada de 80 em razao de adversidades estruturais e conjunturais. 

A m obiliza9ao do Movimento Sindical dos Assalariados Canavieiros do Rio Grande 

do Norte, tendo como eixo as Campanhas Salariais e a luta pelo cumprimento dos acordos das 

conven9oes e dissidios coletivos puderam manter as conquistas cumulativas ao longo de 

quase duas decadas (80 e 90) garantindo, apesar das adversidades, um certo nivel de 

par t icipa9ao e de m obiliza9ao dos trabalhadores necessario a pressao sobre os patroes e o 

Estado, no atendimento as r eivin d ica9oes desses trabalhadores. 
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Outra avaliacao e a dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maria Avanael Simao, Coordenadora da Comissao Municipal 

de mulheres Trabalhadoras Rurais de Canguaretama. Maria, na epoca da entrevista (1999) 

tinha 31 anos, 2° grau completo, comecou a trabalhar na agricultura aos dez anos de idade, 

iniciou sua vida sindical realizando os trabalhos de secretaria no STR dessa cidade. Filiada ao 

Partido dos Trabalhadores, atualmente esta exercendo o 2° mandato como presidente desse 

mesmo STR. E uma mulher de luta, como se vera no seu discurso, cresceu na luta, pois a sua 

e uma familia de lideres sindicais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Participei de campanhas salariais, grito da terra Bras'd, as grandes mobilhacdes que e 

feita a nivel de estado, de renin dicacao dos direitos dos trabalhadores e os cursos de 

formacao; atividades mais importantes e significativos processo capacitacdo dos 

educadores sindicais multiplicadores, onde teve \arias etapas" (Maria Avanael. 

Presidente do STR de Canguaretama). 

Esta lider sindical, em sua fala, argumentou que as campanhas salariais foram muito 

importantes no seu processo de formacao sindical porque as liderancas que estao a frente do 

movimento trabalham, cm conjunto, com os menos experientes ou sem experiencia, desde a 

mobilizacao dos trabalhadores, la na base, ate o momento da negociacao. Afirmou que o 

processo de negociacao e uma experiencia muito boa e que, a cada ano se aprende mais e vai-

>e tendo uma melhor intervencao nas negociacoes. Esta sindicalista destaca varias conquistas 

obtidas a partir de 1990: transporte de onibus, caminhoes adaptados com bancos e cobertura, 

ferramentas, agua potavel no local de trabalho, aumento de salario, pi so diferenciado do 

salario minimo, com direito a 10% de acrescimo quando o salario igualasse ao minimo, 

gaipao com boas condicoes para os trabalhadores oriundos de outras regiSes; assistencia em 

acidentes de trabalho etc. Entretanto, para Maria Avanael uma das maiores dificuldades 

encontradas por aqueles que buscavam a concretizacao das reivindicacoes negociadas e 

passavam a ser direitos, era a afirmacao e cumprimento dos mesmos: 

"A maior dificuldade, no meu ponto de vista, e o problemafinanceiro que o STR 

nao tern condicdo para fazer, principalmente, o trabalho de mobilizacao que e 

dificil O STR e muito pobre em recursos humanos, em pessoas capacitadas pra 

fazer este trabalho, pessoa mais permanente no Sindicato pra estar 

acompanhando, fazendo o trabalho de base junto aos trabalhadores. As 

diretorias do sindicato tambem nao estao qualificadas para fazer o trabalho 

educativo. Uma diretoria tern 12 pessoas, se o STR tivesse recursos para 

remunerar esses 12 diretores jd superava esta carencia de recursos humanos, 

porque teria diretores capacitados para o trabalho de base" (Idem, ibidem). 
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Contar com uma equipe capacitada, seria, na compreensao dessa sindicalista, um 

avanco muito grande do sindicato, por ser essa a entidade que lida, diretamente, com os 

assalariados rurais. Para Maria esses trabalhadores da cana tern pouco conhecimento dos seus 

direitos, por isso muitas vezes subjugam-se as leis do patrao, ao inves de defender a sua 

libertacao do julgo de um trabalho muito pesado. Essa e uma conquista que precisa ser 

amadurecida entre os trabalhadores atraves do processo de conscientizacao dos mesmos. Para 

tanto, segundo essa sindicalista e que se evidencia a necessidade de uma lideranca de base 

capacitada para enfrentar um trabalho junto aos canavieiros, partindo do que se tern de 

concreto, ou seja, pouca formacao do trabalhador e um trabalho pesado que o mesmo 

enfrenta. Nas palavras da sindicalista: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esse trabalho da cana e muito pesado. As empresas comegam a pegar os 

trabalhadores nos pantos de embarque, na epoca do corte da cana, a partir de 

04:00 da manha. Os trabalhadores chegam em casa a partir de 07:00 horas da 

noite. Entao, ha uma dificuldade dos sindicatos conversarem com os 

trabalhadores, principalmente, no periodo da safra, por que eles saem muito 

cedo e chega so a noite, A oportunidade que o sindicato tern de falar com os 

trabalhadores nesta epoca e no sdbado a noite, ou entao, durante o dia no local 

de trabalho. Mas, as empresas dificulta a entrada nos cortes de cana para 

conversar com os trabalhadores. No processo das campanhas salariais, foi 

crescendo a consciencia dos trabalhadores sobre seus direitos. Houve momentos 

em que surgiu muitas barreiras, sobretudo no pique das campanhas, aqueles 

momentos fortes em que houve greve, 90.93/94" (Idem, ibidem). 

Alem da necessidade do processo de formacao politico-sindical e de organizacao dos 

trabalhadores, Maria Avanael elencou outros problemas encontrados na classe trabalhadora 

que diflcultam o avanco dessa categoria como: o nao cumprimento, por parte dos patroes, dos 

direitos conquistados nas campanhas salariais. Nao cumprimento que se configura na pratica 

atraves de opressSes e demissoes de trabalhadores que se destacam nas lutas, utilizam o 

proprio aparato legal do Estado para ftigir do cumprimento da lei que regula as relacoes de 

trabalho. Esse fato era decorrente da politica neoliberal que o governo brasileiro havia 

adotado, a partir dos anos 90, que abriu as portas para varios mecanismos que flzeram com 

que os trabalhadores viessem enfrentar uma desregulamentacao e precarizacao das relacoes de 

trabalho; pode-se destacar, por exemplo, a medida que permite o contrato temporario de 

trabalho. Medidas dessa natureza vinham contribuindo negativamente no processo de 

mobilizacao e conquistas dos trabalhadores, fazendo com que esses trabalhadores se 

subjugassem as estrategias da classe patronal para garantir a permanencia do seu emprego. 
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Alem dessa situacao, havia a questao das inovacoes tecnologicas implantadas nas empresas, 

que nao so ampliou a concentracao da terra e do capital, mas reduziu ainda mais as 

possibilidades de emprego para essa categoria de trabalhadores. Esta sindicalista aborda estes 

pontos da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Teve um ano que eu nao lembro... mais ou menos em 1994, fizemos um 

paradeiro na Baia Formosa, porque a empresa estava descumprindo o 

pagamento de salario familia, as ferias, etc. os patrdes descobriram que nos 

estdvamos vindo junto com os trabalhadores para fazer um ato em frente d 

empresa, e eles botaram policiais, tratores e mdquinas pesadas nas estradas, nao 

deixado que os onibus cheios de trabalhadores chegassem em frente a empresa 

para fazer reivindicagdo, impedindo que a greve chegasse Id. Depois disso ai,foi 

muito ruim, os trabalhadores nao tern muito essa consciencia que so atraves de 

grandes mobilizacoes e que a gente consegue as nossas reivindicagoes. Entao, os 

patroes apresentaram, inclusive, o pessoal que esta no periodo de safra, que e 

um contrato de 6 meses e demitiram 10 dos trabalhadores que pararam, 

aproximadamente 200 trabalhadores. Esses trabalhadores passavam o resto do 

ano sent trabalhar, e foi uma grande dificuldade, porque esses trabalhadores 

vinham procurar o sindicato que tinha feito o paradeiro, mas mesmo assim, o 

sindicato fez com que os trabalhadores entendessem que so atraves de 

reivindicagdo, de mobilizagdo, de paradeiro, e que realmente se consegue os 

nossos direitos. Teve uma estrategia muito forte, Id no municipio de Baia 

Formosa que foi a demissdo dos trabalhadores por causa do paradeiro, em 1992. 

Os patrdes utilizaram o seguinte metodo: 1) pegaram os trabalhadores que cram 

do municipio da empresa, os mais prdximos, aqueles que o sindicato tinha um 

trabalho com eles (...) aqueles trabalhadores que jd tinha uma consciencia e que 

fazemos um trabalho frequentemente. 2) Outra coisa, foi a contratagdo de 

trabalhadores de outros Estados: Sertdo da Piwaiba, Pernambuco e de outras 

regioes do sertdo do nosso Estado (...). 3) as novas tecnologias usadas nas 

empresas. (...) Quando comegamos as campanhas, tinhamos uma media de mais 

ou menos 50.000 assalariados. Hoje, temos aproximadamente 10.000. Isto 

significa 40.000 trabalhadores fora dos cartes de cana, resultado da substituigdo 

da mdo-de-obra por mdquina: a tecnologia desempregando. A maioria desses 

trabalhadores tiveram que sair do meio rural e ir morar nas periferias urbanas, 

procurando emprego. Talvez estejam vivendo pior do que no campo, vivendo 

como favelado e marginalizados nas cidades" (Idem, ibidem). 

Ainda acrescentou essa sindicalista que, embora seja esse um dos momentos de crise 

do setor sucroalcooleiro, nao era um momento de crise de toda a classe patronal, pois eles 

eram quern estavam enriquecendo com tal situacao. Quern estava enfrentando, realmente a 

crise eram os trabalhadores, a ponto de deixarem sua parentela para irem buscar seu sustento e 

o da familia longe da terra onde nasceram: 
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"Nos sabemos que quern estao enricando sdo os usineiros. Na crise quern faliu 

foi alguns pequenos fornecedores de cana, mas, as usinas, inclusive arrendou 

muito mais terras, que os fazendeiros. Elas estao muito mais ricas e alguns que 

quebraram no Estado do RN e porque estao com outras usinas muito maior que 

estas aqui - noutros estados, como em Golds. Outros empresdrios deixaram de 

plantar cana, mas, estao com outras empresas de outros produtos que ta tendo 

producao e mais ainda que a cana de acucar. Muitos trabalhadores, 

principalmente no municipio de canguaretama, tenho conhecimento que muitos 

trabalhadores estao saindo para o Mato Grosso do Sul, ate para trabalhar no 

cultivo da cana de aqucar, por nao ter outra opgdo de trabalho aqui" (Idem. 

Ibidem). 

Alem de toda reflexao ja feita a respeito do processo, do contexto e dos resultados 

alcancados pelo Movimento Sindical, ela ainda enfocou o trabalho infantil, dizendo que esse 

tipo de exploracao do Estado do Rio Grande do Norte foi, praticamente extinto, gracas a uma 

fiscalizacao do Ministerio do Trabalho, que constatou o fato e multou a empresa. Se existe 

esse tipo de trabalho hoje, deve ser uma coisa muito escondida. 

Quanto ao processo de formacao politico-sindical, Maria Avanael, apresentou 

resultados positivos: 1) A presenca do Projeto EDUCANA no processo de capacitacao de 

liderancas sindicais de base, que conseguiu formar varias pessoas que hoje estao nas diretorias 

dos sindicatos; 2) 0 trabalho de conscientizacao que essas liderancas vem realizando junto 

aos trabalhadores assalariados norte-riograndenses, fruto do curso de educadores que 

capacitou dirigentes para fazerem um trabalho qualificado, 3) o nivei das negociacoes 

realizadas hoje entre os representantes da classe patronal e da classe trabalhadora; 4) 

melhorou o nivel da organizacao nas bases sindicais; 5) o aumento, em alguns STR's, do 

numero dos filiados a entidade sindical; 6) aumento da participacao dos filiados as reunioes 

nos STR's onde ha um trabalho organizado; 7) o surgimento de alguns dirigentes sindicais 

que hoje pleiteam ocupar um iugar no poder politico local, seja como vereador ou prefeito; 8) 

o despertar das mulheres trabalhadoras nao so para participarem, de forma passiva, 

contribuindo com a mensalidade por ser socia, mas interagindo nas mobilizacoes, 

apresentando e defendendo as questoes da mulher, e tambem podendo ocupar cargos nas 

diretorias dos sindicatos. 

Embora Maria Avanael apresente esses avancos, ressalta que, no tocante as campanhas 

salariais, o movimento sindical nao avancou muito em relacao as politicas de saude/educacao, 

de moradia e que precisava mudar o processo de formacao dos dirigentes sindicais em reiacao 

ao trabalho realizado por esses lideres junto aos trabalhadores, razao que vem justificar a 
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inovacao da formacao politico-sindical para a formacao de grupos de trabalhadores 

multiplicadores, da mesma forma que se projetou a ampliacao da acao educativa do Projeto 

EDUCANA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5.6.3. A V A L I A C A O DO PONTO D E VISTA DOS T R A B A L H A D O R E S 

A avaliacao da trajetoria do movimento sindical dos assalariados rurais da zona da 

cana nao estaria completa se nao fosse apresentada, tambem, a avaliacao do projeto do ponto 

de vista dos trabalhadores da base. As falas dos trabalhadores foram coletadas em entrevistas 

semi-diretivas e selecionadas ao acaso. No entanto, nao deixam de ser indicativos de sua 

compreensao do processo de luta que evidenciaram. Dentre os varios trabalhadores 

entrevistados, homens e mulheres, apresenta-se em primeiro lugar, um breve perfil desses 

trabalhadores, o qual compreende: local de origem, a faixa etaria, a escolaridade, o tempo que 

comecou a trabalhar na cultura da cana, se e filiado ao sindicato etc. para que se possa 

entender ate que ponto esse trabalhador avancou ou nao com a presenca da acao sindical na 

regiao. 

Trabalhador 1 - Jose Augusto da Silva, nascido no sitio Miranda, municipio de 

Goianinha; 40 anos; analfabeto; e casado; tern 5 filhos; comecou a trabalhar aos 15 anos e 

sempre foi cortador de cana. Associou-se ao sindicato ha quase trinta anos e, ainda hoje, nao 

aprendeu nada como socio. Nao tern uma consciencia politica. Se participou das campanhas 

salariais, nao lembra, apenas sabe que as campanhas tern trazido beneficios como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...aumentou o salario... o decimo, ficou tudo maisfdcilpa gente. Mas e quase a 

merma coisa. A gente passa o dia todint cotano cana barato, seis centavo, 

quando e pra fazer um salarim jd e quase o fun do dia ... ganha seis real, 

cinco..." (Jose Augusto, trabalhador de Goianinha). 

Alem do aumento do salario, que segundo o proprio trabalhador, praticamente, nao 

aumentou devido as exigencias do capataz e de cabo de turma, ele disse que mudou o 

transporte, que antes era um carro de cabina e hoje o carro e um onibus. Tambem melhorou a 
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ferramenta, porque e o patrao que da o facao. Para esse trabalhador toda mudanca foi por 

causa do sindicato, se nao fosse o sindicato tudo estaria pior. Veja as palavras de seu Jose:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O 

sidicato comecou a exigir da usina, ai ela arrumou facao, os carro e onibu... " 

Esse trabalhador diz que as coisas mudaram no trabalho por causa do sindicato, no 

entanto, podemos ver que seu processo de aprendizagem e lento, a ponto dele mesmo dizer 

que nao aprendeu nada "ate aqui nao uprendi nada" em quase 30 anos de filiado ao 

sindicato. Esse trabalhador tambem reconheceu que se nao fosse o sindicato a situacao estaria 

muito ruim porque nao tinha quern desse a mao a eles. 

"se num fosse o sindicato ai tava pior. Ai tava rim demai, porque nao tinha 

quern desse uma mao a gente. Ai tava rim nera? Pro modo o sindicato, entao ta 

mior" (Idem, ibidem). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhador 2 - Aldo Araujo de Lima, natural do municipio de Espirito Santo, 26 

anos, tern o 2° grau completo, solteiro, mas com dependentes, trabalha na cana desde os 14 

anos; e filiado ao sindicato desde 91, quando precisou cobrar seus direitos trabalhistas a usina, 

em razao da mesma dispensar os servicos desse trabalhador sem ihe pagar seus direitos. Apos 

a sua fiiiacao comecou a participar das reunioes e continuou na area da cana. Em 95, recebeu 

o convite para fazer parte da diretoria do sindicato, como 1° Secretario e o seu mandato foi de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m ar9o de 95 a m ar90 de 98. 

O seu processo de for m a9ao sindical foi atraves do curso de Educadores Sindicais, do 

Projeto de Form a9ao que sucedeu o Projeto EDUCANA. Era um curso de capacita9ao de 

educadores sindicais. A partir desse curso participou de varios outros da EQUIP, seminarios 

de intercambio em Recife, Paraiba e Ceara oferecidos pelo SAR, que era parceiro da 

FETARN, junto com a EQUIP. Todo esse processo levou esse trabalhador a ser um educador, 

a ponto do mesmo chegar a ser representante do Estado. Podemos ver esse processo no 

discurso do proprio trabalhador: 

"Quando eu entrei para a diretoria do sindicato em 95, foi quando comecou a 

surgir o curso de educador sindical, que era aquele projeto EDUCANA, que era 

o projeto especifico da area canavieira. Agora e de assalariamento rural E ai 

comecei a participar desse curso, era chamados educadores sindicais, 

capacitacdo de educadores sindicais. Esses cursos eram muito bans, 

capacitaram as pessoas, e eu, fid um deles. Esses educadores foram capacitados 

por esses cursos. E participei de varios cursos da EQUIP, seminarios de 
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intercdmbio em Recife, na Paraiba, no Ceard, ai vim participando. (...) como 

educador ia participar, representando o Estado e ate os educadores mesmo". 

As participacSes dos trabalhadores nos cursos de formacao de educadores, segundo 

Aldo, contribuiram em mudancas significativas de diretorias sindicais, como a de Varzea e a 

de Canguaretama, entre outras. 

"Esses cursos fizeram, mudaram significativamente algumas diretorias de 

sindicatos, aqui da regido canavieira. Diretorias como a Varzea e a de 

Canguaretama e outras diretorias mudaram tambem, significativamente de 

organizacdo, de quadro depessoai" (Aldo Araujo, lideranca sindical de base). 

Alem da importancia dada ao processo formativo, esse trabalhador e lider sindical de 

base enfatizou a importancia das campanhas salariais, ressaltando que tern sido atraves delas 

que a categoria tern conseguido conquistar direitos como: transporte, carteira assinada, 

encargos sociais garantidos, etc. proporcionando a eles melhores condicoes de trabalho, 

apesar do descumprimento, por parte do patronato, de varios desses direitos conquistados. 

Este trabalhador considerou os seguintes problemas e necessidades de mudanca: 

"0 Polo nao consegue se reunir. (...) Tambem nao consegue se organizar a 

altura, como deve porque ainda precisa acontecer algumas mudancas em 

diretorias de sindicatos. (...) Que o pessoai do sindicato abra mais a cabeqa pra 

questao do companheirismo. (...) Um certo grupo. tern unido sim, consegue ate 

se unir, consegue ate e trabalhar combinado por uma certa prdtica. Mais um 

outro grupo nao. Principalmente nessas diretorias que conseguiram dar um 

certo salto de qualidade, eles conseguem se reunir. conseguem encaminhar as 

coisas direitinho, ne, em conjunto, mais os outros nao"1 (Idem, ibidem). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhador 3 - Ze Luis da Silva, natural do sitio Miranda/Goianinha, tern 52 anos, o 

primeiro grau incompleto, comecou a trabalhar na cultura da cana aos 10 anos de idade, e 

filiado ao sindicato e participou das campanhas salariais. 

Para esse trabalhador a situacao das condicoes de trabalho dos assalariados da cana no 

Estado do Rio Grande do Norte comecou a mudar a partir da mobilizacao do Movimento 

Sindical, em 1982, quando aconteceu a primeira Campanha Salarial nesse estado. Enfatizou as 

conquistas como: transporte, reducao do numero de carreira do corte da cana, o transporte das 
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ferramentas em carro separado, entre outras conquistas. Entretanto, apesar de fazer enfase 

dessas conquistas, ressaltou a questao da reducao da mao-de-obra causada pelo processo 

tecnologico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... a mdquina substituiu o homem, A mdquina que veio e tirou a mao-de-obra 

do trabalhador foi a carregadeira (...) foi a primeira (...). Entao, quando vei a 

carregadeira tirou o pessoai. Existia o cambiteiro tambem que carregava a cana 

la pra o desuto, tirou tambem (...) E agora, de 90, eles trouxero as primeiras 

cortaderas, trouxero uma mdquina. E, coda mdquina, ela substitui cem home'' 

(trabalhador da Usina Estivas). 

Assim, para esse trabalhador: 

"A mao-de-obra diminuiu do municipio via mdquina e concentracdo de gente de 

fora. Inclusive a gente cheguemo esse ano na Baia Formosa. Aqui e a segunda 

usina. Quando chegamo Id, encontramo 400 trabalhador do estado de 

Pernambuco, no sertdo de Pernambuco, que nunca viro nem cana. A usina 

trouxe atraves de empeleiteiro. O empeleiteiro trouxe, chegou, soltou os 

trabalhador dentro de um galpdo e prendeu a identidade dos trabalhador. O gato 

prendeu a identidade e a empresa prendeu a profissional. (...) Ficou preso e nos, 

o sindicato e a FETAG, e fizemo um ribolico Id muito grande, fizemo um 

ribolico de trei dia, e essa empresa teve que mandar os trabalhadores de volta. 

(...) tavam passando fome, os documentospreso". 

Outra situacao que o Sr. Ze Luis argumentou foi a questao da falta de conscientizacao 

dos trabalhadores que dificulta a integracao da categoria e tambem falou do Polo Sindical dos 

canavieiros: "deixa muitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a desejar, que nao trabalha". Tambem: "que nao funciona', o que 

contribuem para a desarticulacao entre os sindicatos e porque nao dizer, entre os 

trabalhadores. Para esse trabalhador, quando as entidades sindicais trabalham, motivam os 

trabalhadores e esses procuram o sindicato. O fracasso do Polo, na compreensao do Sr. Ze 

Luis e do proprio Polo. Conforme mostram os relatos, ate aqui, podemos ver que a situacao 

dos assalariados rurais nao e facil. Eles ficam a merce daquelas pessoas (usineiro, fornecedor 

de cana, empreiteiro) que podem oferecer um trabalho para aqueles que nao tern nenhuma 

outra oportunidade de emprego.. 

Trabalhador 4 - Severino Augusto de Franca, natural do municipio de Espirito Santo, 

casado, primeiro grau incompleto, tern 49 anos, comecou a trabalhar na cultura da cana em 86 
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e nessa mesma epoca filiou-se ao sindicato. Tambem participou da campanha salarial a partir 

de 1986. Alem de cortar cana, trabalhou na construcao civil no Rio Grande do Norte e 

tambem foi migrante, indo para Sao Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Na fala desse trabalhador temos uma colocacao que enfatiza a importancia do 

Movimento Sindical para a categoria, atraves das campanhas salariais, mostrando os avancos 

desse movimento por meio das conquistas adquiridas atraves das convencoes e dos dissidios 

coletivos. Disse esse trabalhador que as campanhas salariais foram importantes para: "o 

aumento do salario. O transporte, antes a gente andava em caminhao, hoje e de onibus. Eu 

acho que melhorou" (Entrevistado). A respeito do sindicato disse que sempre participa das 

reunioes porque: "eles sempre ajuda a gente" e, que, quando se participa aprende-se alguma 

coisa, a ponto de poder ensinar aos trabalhadores que nao participam. Veja as palavras do 

entrevistado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As vez alguns trabalhador num vem, ai a gente conversa com eles. Como e que 

o dirigente do sindicato diz pra nos, ai a gente passu pra eles" (trabalhador de 

Espirito Santo). 

0 discurso desse trabalhador mostra que o sindicato apresenta uma importancia no 

processo de formacao politico-sindical da categoria. Ve-se que bem, para este cortador de 

cana, a situacao do assalariado da cana nao esta pior gracas as campanhas salariais e aos 

sindicatos que tern sempre batalhado em prol deles. Se nao fosse a acao do sindicato para 

defende-fos os patroes faziam com eles o que bem queriam. Podemos ver que esta afirmacao 

do Sr. Severino mostra que as relacSes entre patroes e empregados tern mudado, gracas a 

presenca dessa entidade sindical, que veio nao so quebrar o absolutismo da dominacao dos 

proprietaries de terra e das usinas e destilarias sobre os trabalhadores, mas tambem poe um 

limite a opressao governada pelo codigo de etica e de direito privado da classe patronal e de 

seus prepostos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhador 5 - Genival Francisco da Silva, natural de Macaiba, 42 anos, casado, 1° 

grau incompleto, trabalhador da cana a partir da decada de 90. Em 1996, entrou na diretoria 

do sindicato de Macaiba, ocupando o cargo de 3° Conselheiro Fiscal ate 98 e em 99 foi eleito 

para o cargo de 1° secretario. A sua historia sindical e curta, tern menos de 10 anos. 

Entretanto, tern um peso marcante por ter nascido atraves da luta pelo cumprimento dos 
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direitos que estavam sendo burlados pelo patronato. A sua principal defesa foi em prol do 

cumprimento do corte da cana com cinco, ao inves de sete carreiras. 

No tocante as campanhas salariais, esse trabalhador notificou que conseguiram varias 

vitorias como: salario unificado para a categoria; transporte seguro; galpoes limpos, zelados e 

que fossem capazes de suportar o alto contingente de pessoas que chegam a mais de 600 

trabalhadores. Que foi atraves delas que conseguiram mudar a situacao das condicoes de 

trabalho dessa categoria de trabalhadores. Tambem falou da falta de organizacao tanto do 

Polo Sindical como do sindicato: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com as campanhas salariais conseguimos o corte de cana com cinco carrera 

(...) isso desde 1994. 0 salario unificado; transporte seguro; galpoes limpos e 

zelados para os trabalhadores de fora. Apesar das conquistas falta organizagdo 

no Polo Sindical Canavieiro para fortalecer a luta (...) e que falta ao sindicato 

tanto organizar mais como ter mais gente de poder junto ao prdprio sindicato. E, 

gente que tenha poder de decisdo "nas campanhas" (trabalhador assalariado -

Macaiba) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhador 6 - Manoel Jorge da Silva, natural do sitio Miranda/Goianinha, tern 57 

anos, e analfabeto, casado, associado ao sindicato desde 1973; comecou a trabalhar na cana 

aos 20 anos. Trabalhou na Estivas 10 anos. Informou as suas habilidades e a percepcao de sua 

condicao existencial: 

"Comecei em setenta e trei cortano, trabalhano em todo servigo de cana. Eu 

fazia, enchia caminhhdo d manual,que nesse tempo num tinha carregadeira que 

tern hoje. Botava o carro no meio da paia, e erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 home encheno; 4, 3 duma 

banda, e de outr e 2 em cima pegano o mole jogano p'rariba do caminhdo a 

manual. Ai, a depoi que os home chegaro, entende entende? Que sabedoria hoje 

ta grand, ne? Ai, forum inventando facilidade pro pedo: cortadera, enchedera, 

tudo e facilidade; e o pedo ficando Id em baixo" (Sr. Manuel Jorge - cortador de 

cana). 

E um trabalhador zeloso com a contribuicao sindical, mas nao e da mesma forma com 

relacao a freqiiencia as campanhas salariais, apesar de acha-las otimas por ter sido uma coisa 

boa para todo trabalhador. Com relacao ao sindicato informou que em Miranda existe uma 

delegacia sindical que ali ja tinha havido reunioes em que estiveram presentes cerca de 400 
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pessoas, porque elas eram chegadas ao sindicato. Hoje nao tern havido reunioes, mas quando 

tern, a freqiiencia e pouca, cerca de 40,50,60 pessoas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De 80, de 90 p 'ra cd, o povo era chegado no sindicato, num era afastado como 

hoje. Hoje tdo afastado do sindicato; que tern muita gente que nao acredita. 

Porque nao acredita? O povo inventa uma greve, faz uma greve da usina, O 

povo diz, uma greve!!! O sindicato nao tern forga! Mais, o senhor sahe que a 

forga do sindicato e o povo unido! Porque uma andorinha so num faz verdo. 

Onde tern um cento de andorinha o verdo e grande. O sindicato como eu acabei 

de dizer ainda agora (...) tern a sede,tem de ter reunido de 400 pessoa. Pais tai, 

ele que faz? Ai o povo se afastaro, as vei, as vei tern reunido de 3 ou 4 socio. Vai 

so fazer erica p rro sindicato. E, vai so fazer erica . O sindicato nao tern forga, 

minha gente a forga do sindicato somos nos" (Idem, ibidem). 

Esse cortador de cana nao e um cortador qualquer, mas aquele que tern uma 

consciencia da forca coletiva do sindicato pela revitalizacao da participacao ativa dos 

trabalhadores canavieiros. Entretanto, no momento em que foi arguido sobre o assunto nao 

sabia o que poderia ser feito para melhorar a participacao do trabalhador: 

"Rapaz eu nao sei nem responder que a gente tern que fazer pra melhorar. E o 

povo chegar ao sindicato, continuar a pagar em dia, pa ve se a coisa melhora. 

Que o negocio p'ra not ta arrochado. Aipego esse negocio de salaro, aumento 

de salaro; o home dd um aumento de salaro; passa a vida dum burro, o salaro 

amarrado naquilo como ta agora. Agora, foi a briga p 'ra ele dd esse salarozin 

(...) parece que e de 151 reals. Td veno? (...) Ai, eu quero saber como e que a 

gente vai viver. Ai, eu to achando que o povo se chegasse no sindicato, vamo 

botd o sindicato em dia, o negocio, subia, ne? Mai com o povo que tern nao dd! 

(Idem, ibidem). 

Como se pode ver nos discursos desses trabalhadores, para que haja uma 

conscientizacao na categoria e preciso um processo constante de organizacao e de formacao 

politico-sindical para que eles tenham, entre si, uma visao de unidade, e assim, possam se 

tornar uma forca coletiva organizada e capaz de fazer valer os seus direitos. 
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Chega-se ao final deste trabalho sobre a trajetoria da acao sindical na area canavieira 

norte-riograndense, nas decadas de 80 e 90. 0 seu recorte tematico foi bem especifico: a acao 

educativa da Igreja Catolica, atraves do Service de Assistencia Rural (SAR) da Arquidiocese 

de Natar, tomando-se como eixo as campanhas salariais. Apresentam-se algumas conclusoes 

que demonstrarao os avancos do Movimento Sindical Canavieiro no Rio Grande do Norte e 

que tambem servirao de norte para outras pesquisas dentro da tematica aqui estudada, bem 

como para a continuacao deste trabalho num doutorado. 

Para realizar a analise da acao da Igreja Catolica, atraves do SAR, junto aos 

assalariados da cana no Rio Grande do Norte, fez-se necessario uma breve reconstituicao 

historica do Movimento Sindical nesse Estado, a partir da segunda metade da decada de 40 

ate o inicio da decada de 80, momento em que comeca este trabalho de analise propriamente 

dito. Isto fez sentido, por ser no final dos anos 40 que foi organizado o SAR e, em razao da 

pretensao de oferecer uma contribuicao, mesmo que modesta, ao conjunto dos demais estudos 

ja existentes sobre o tema. Ao mesmo tempo procurou-se preencher uma lacuna sentida pela 

propria Federacao dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte (FETARN) e entidades 

que apoiaram esta Federacao e os sindicatos canavieiros a ela filiados: a sistematizacao de 

quase 20 anos da luta dos trabalhadores da cana nesse estado. Assim, neste trabalho, nao se 

tratou somente de uma pesquisa que registrou e sistematizou a memoria das lutas dos 

canavieiros, mas tambem procurou-se avaliar os seus resultados. 

A abrangencia do trabalho compreendeu uma analise do contexto, do processo e dos 

resultados da luta dos assalariados canavieiros do Rio Grande do Norte, buscando-se dar 

continuidade aos trabalhos de Calazans (1969) e Cruz (1982), por serem os que consideramos 

que relataram a organizacao do sindicalismo rural e da acao da Igreja Catolica na criacao dos 

sindicatos rurais nesse estado. Pode-se ver que, foram trabalhos que procuraram mostrar o 

processo de formacao e mobilizacao da zona rural norte-riograndense, atraves da acao da 

Igreja. Alem deles, outros, de porte menor, trataram sobre: o assalariamento rural; a 

reestruturacao produtiva da economia sucroalcooleira; a modernizacao da agroindustria 

sucroalcooleira e seus impactos nas condicoes de vida e trabalho da populacao trabalhadora 

etc. Entretanto, nao foram trabalhos que pudessem reduzir o hiato existente sobre a historia 
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das lutas da classe trabalhadora nesse estado e o periodo aqui estudado. Este trabalho, como 

pode ser visto em seu desenvolvimento, procurou abranger os fatos que antecederam o ciclo 

das greves, 82 a 84; a narrativa desse ciclo de greves; as Campanhas Salariais Unificadas da 

regiao Nordeste, enfocando, basicamente os fatos ocorridos no Estado do Rio Grande do 

Norte, as campanhas salariais a partir da proposta do Projeto EDUCANA (Educagao Sindical 

dos Trabalhadores na Lavoura Canavieira do Rio Grande do Norte) e, por fim, a acao 

educativa da Igreja, atraves do Servico de Assistencia Rural da Arquidiocese de Natal, junto 

aos assalariados da cana e da fruticultura irrigada (tratados aqui so os assalariados da cana) 

daquele estado. 

A mobilizacao dos canavieiros norte-riograndense, nos seus primeiros anos de luta 

dependeu tanto da CONTAG como do apoio de varias federacoes (da Paraiba, Pernambuco, 

etc.) como de varias liderancas sindicais pernambucanas, em face de nao ter experiencia com 

esse tipo de mobilizacao. Entretanto, apesar da nao experiencia desses canavieiros, eles 

realizaram as suas primeiras campanhas com grande mobilizacao e realizagao de greve, para 

conquistarem as reivindicacoes apresentadas para a negociacao com a classe patronal, e 

esperavam que as mesmas se constituissem em direitos da categoria. 

Em todo o processo de lutas nos anos, aqui estudados, pode-se avaliar que: 

a) Ao analisar a trajetoria dos canavieiros do Rio Grande do Norte, constata-se que o 

respaldo dado pelos trabalhadores rurais as suas entidades representativas (Federacao e 

sindicatos) encontrava seu apice nas campanhas salariais postas em pratica anualmente, em 

que pese as criticas que possam ser feitas as formas como elas se deram e as conquistas que, 

de fato, conseguiram que fossem efetivadas. Como foi visto, a deflagracao de uma campanha 

era e ainda hoje e, um grande momento para o canavieiro. A sua esperanca, bem como, o seu 

desabafo com relacao a exploracao que sofria, ocorriam, com maior intrepidez, nos momentos 

da Campanha Salarial de cada ano; 

b) As organizacSes sindicais passaram a ter um maior credito e foram reconhecidas, 

pelos trabalhadores, como importantes para institucionalizar os contratos de trabalho, bem 

como, para fiscaliza-los, fazendo com que os canavieiros, no dia-a-dia, nao ficassem a merce 

das decisoes arbitrarias dos usineiros e fomecedores de cana. Os sindicatos, ainda, garantiram 

o encaminhamento de demandas trabalhistas a Justica do Trabalho, colocaram advogados a 

sua disposicao para a defesa de suas reclamacoes trabalhistas. Alem disso, ofereceram a 

protegao necessaria para que os direitos adquiridos pela categoria nao fossem desrespeitados 
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pelo patronato nem pelas instituicoes estatais que tinham o dever de cobrar ou averiguar se as 

leis foram cumpridas ou nao; 

c) As posicoes que foram sendo tomadas pelas entidades sindicais contribuiram para 

que o trabalhador da cana fosse definindo o respeito que o patrao lhe deveria ter, nao apenas 

como forca-de-trabalho, mas, como ser humano; que a violencia caracteristica das relacoes 

patrao/empregado, na area, ainda que nao eliminada, passasse pelo menos a ser denunciada e 

os orgaos responsaveis para coibi-la e puni-la pressionados; que o Estado, apesar de 

articulado com os interesses da classe patronal, fosse obrigado a ir atuando, levando em 

consideracao, a partir das lutas que passaram a se travar com mais intensidade na area da 

cana, a existencia nao so da ordem dos patroes, mas tambem, a dos trabalhadores, e que esta 

ultima se contrapoe a dos patroes, significando que os trabalhadores exigem que, de um lado, 

o Estado nao seja omisso, mas reconheca os direitos por eles conquistados, e por outro lado, 

que penalize o patronato quando este nao cumpre esses direitos conquistados; 

d) Os resultados das campanhas salariais, ano a ano, de certa forma, foram dando ao 

trabalhador uma visao de que eles nao eram apenas mais um elemento do processo produtivo, 

mesmo em face ao descumprimento, por parte dos patroes, de boa parte dos direitos por eles 

conquistados. Entretanto, entre a questao do descumprimento dos direitos e a de ficar 

desempregado, quern pesa mais forte e ficar desempregado. Este fato levava o trabalhador a 

se submeter a certos acordos propostos pelo patronato, ja, principalmente, a partir da segunda 

metade da decada de 90, quando o setor sucroalcooleiro foi bastante afetado pelo desemprego, 

quase em massa, dada a substituicao da mao-de-obra pela maquina; 

e) Embora pareca um retrocesso a posicao tomada pelos poucos trabalhadores que se 

encontraram empregados, vemos a postura deles trabalhadores como uma forma de chamar a 

atencao das entidades sindicais e entidades da sociedade civil a fim de buscarem novos 

caminhos para fazer avancar a luta dessa categoria para alem das conquistas de direitos 

trabalhistas; 

f) Alem das consideracoes ja feitas, tambem e importante considerar a otica do 

trabalhador sobre a questao e a amplitude com que ele ve suas conquistas. Nesse ponto pode-

se verificar que a percepcao que o trabalhador tern dos direitos que adquiriu, trouxe-lhe uma 

nova visao de seu papel, de sua forga e da sua importancia no processo produtivo de trabalho; 

que o patrao deixou, pouco a pouco, de ser aquela pessoa que, num gesto de "protecao e 

bondade", lhe oferecia, atraves de um emprego, as condicSes para que ele pudesse sobreviver 
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junto com a familia e, por isto mesmo, ele deveria ser eternamente grato por esse favor 

prestado; 

g) Nesse processo de luta, a acao sindical foi defTnindo para a forca-de-trabalho da 

cana, "quern e quern" no processo produtivo e lhe fez ver que a relacao patrao/empregados e 

regida pelo interesse do primeiro, e que esse interesse e sempre o de aumentar a sua riqueza, 

atraves da maxima exploragao dos recursos disponiveis, dos quais ele e um dos elementos. 

Isto definiu para o trabalhador, o patrao, como seu inimigo, o que e um primeiro passo para a 

definigao de sua posicao como classe, na sociedade. Esta percepcao nao aconteceu do dia para 

noite, nem atingiu, diretamente, a todos; de um lado, por causa do alto indice de 

analfabetismo encontrado nessa categoria de trabalhadores, e, por outro, por causa da 

rotatividade de boa parte da mao-de-obra empregada em cada safra; 

h) No Rio Grande do Norte como em outros estados da regiao nordestina, a acao 

conjunta dos trabalhadores da cana, como classe, apresentou, num certo periodo (80 a 95), um 

forte impacto sobre o patronato. Este, embora muitas vezes indignado com as interpelacoes da 

classe trabalhadora, feitas atraves das entidades sindicais (CONTAG Federacoes, sindicatos e 

Delegacias Sindicais), nao podia despreza-las ja que nao se tinha mais uma massa de 

trabalhadores dispersa no campo e facilmente manipulavel, resultando na configuracao de um 

novo cenario na area rural. 

i) Fatos como os que foram citados acima, demonstram que as relacoes entre as classes 

trabalhadora e patronal geraram mudancas em ambas e provocaram uma reacao, por parte da 

classe patronal, de buscar adaptacoes as novas circunstancias apresentadas no campo, e, com 

isto, deu-se um novo acirramento aos conflitos latentes entre as relacoes patroes/empregados, 

as quais se configuraram e ainda se configuram com a desobediencia as clausuias acordadas 

nas ConvencSes e Dissidios Coletivos decorrentes das campanhas salariais, realizadas 

anualmente; contando com a anuencia e a omissao do Estado. 

j ) Entretanto, nao se pode deixar de vislumbrar que as praticas adotadas pelas 

entidades sindicais limitaram-se as acoes no piano mais imediato de suas carencias, deixando 

de discutir questoes de ambito mais geral, como a sua propria estruturacao interna e, 

principalmente, a questao da posse e uso da terra, por ser vista como uma solugao para a forga 

de trabalho desempregada. 

No tocante a estrutura sindical poder-se-ia afirmar que, o sindicalismo rural tanto no 

Rio Grande do Norte como em todo Nordeste, nos anos 70 e 80, apresentou uma estrutura 
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sindicalcom uma base contaguiana, que evitava uma agao conjunta com outras tendencias de 

direcionamento do movimento trabalhador rural, de modo a nao enfraquecer a sua forga 

agregadora e responsavel por este movimento (Andrade, 1994:413). 

O modelo do sindicalismo implantado pela CONTAG, em todo Brasil, nao conseguiu 

grandes avancos no que se refere a organizagao e autonomia da classe trabalhadora, em razao 

de congregar diferentes segmentos ou categorias de trabalhadores num mesmo sindicato 

(Idem, ibidem, p. 414). 

Alem desses problemas, tambem foi verificado ser fato inconteste que os sindicatos 

nao estao conseguindo contomar o problema do desemprego, mesmo na epoca da safra onde 

se da o pique das contratagoes na area. As inovagoes tecnologicas introduzidas no processo 

produtivo, mesmo que de forma mais lenta que em outros setores, aliado ao crescimento da 

pratica de contratagoes de trabalhadores de outras regioes do estado e de outros estados do 

Nordeste, vem diminuindo o numero de sindicalizados e prejudicando o trabalho de 

conscientizagao destes trabalhadores para lutarem pelos seus direitos. 

A situagao do assalariado da cana e de um trabalhador que enfrenta serios problemas. 

Se esta empregado enfrenta uma relagao de trabalho de semi-escravidao e, se perde o emprego 

fica, praticamente, impossivel conseguir outro. Primeiro, porque os setores de produgao tern 

se modernizado e, no lugar do homem tern ficado a maquina. Segundo, porque as politicas 

publicas nao tern sido planejadas contando com essas pessoas que estao sendo eliminadas do 

processo produtivo, pensando numa re-iocalizagao dos trabalhadores que estao sendo 

desempregados nas diversas categorias. Estas nao so perdem o emprego, mas tambem o poder 

de lutar por melhores condigoes de trabalho e de vida, atraves das entidades sindicais. A 

redugao do quadro de mao-de-obra nas usinas e empresas fornecedoras de cana tern limitado o 

poder de barganha da agao sindical na zona da cana, em razao dos trabalhadores que estao 

empregados se sujeitarem a submissao do patronato, em prol da defesa de sua sobrevivencia. 

A CONTAG e suas Federagoes nao tern apresentado uma politica que possa atacar as causas 

que tern provocado a exploragao do trabalhador do campo nem que possa introduzir, 

novamente, esse trabalhador no setor produtivo, proporcionando-lhe o direito de batalhar por 

uma vida. 

Uma das alternativas ao desemprego, pensada pelo movimento sindical e a luta pela 

terra. Para tanto, faz-se necessario que as liderangas sindicais revejam as praticas e, venham 

entao, realTzar uma politica mais agressiva, atraves da qual possam defender os principios 

cidadaos para todos, independente deles estarem inseridos ou nao na populagao 
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economicamente ativa do nosso pais. Alem dessa reflexao de suas praticas sindicais, que 

revejam a necessidade de batalhar pela posse da terra para aqueles que estao sendo esmagados 

pelo sistema politico e a crise economica que tern enfrentado a classe trabalhadora da 

sociedade brasileira. 

Na analise que se fez da trajetoria da luta dos canavieiros no Rio Grande do Norte, 

foram apresentados avancos e recuos, limites e possibilidades de operar mudancas nas 

condicoes de vida e de trabalho de milhares de pessoas. Numa situacao cada vez mais adversa 

e beligerante, a maior contribuicao das lutas no campo dos direitos trabalhistas, foi mostrar 

pela pratica, que seus limites estavam na propriedade privada dos meios de producao. 

Conseqiientemente, nas decisoes de seus proprietaries de reduzir custos de producao e acionar 

os meios indispensaveis para tornar os seus empreendimentos competitivos. A luta dos 

canavieiros ao ameacar parcela dos lucros patronais, de certa forma, leva-os a tomar decisoes 

imperatives para livrarem-se, tanto das obrigacoes trabalhistas, quanto para responderem as 

exigencias de qualidade e competitividade do mercado. Restou aos trabalhadores o 

desemprego em massa e a falta de oportunidades de trabalho numa regiao dominada pelo 

monocultivo da cana de acucar. Neste cenario, lutar pela terra a partir das propriedades de 

usinas falidas, colocava-se como a alternativa para as organizacoes sindicais e para os 

trabalhadores na area canavieira. A combinacao das lutas salariais com a luta pela terra, 

demarcou um novo capitulo historico do movimento sindical das areas canavieiras do 

Nordeste. 0 que vem acontecendo nesta fase e tema para outro trabalho de cunho academico. 

Importa aqui salientar que nessa fase, o SAR, principal entidade de apoio a essas lutas, 

ao mesmo tempo que enfrentou uma grave crise financeira em face a reducao dos apoios de 

entidades internacionais asua agao politico-educativa, sofreu a intervencao das novas 

orientacoes emanadas de setores do Vaticano voltadas, entre outras coisas, para barrar a agao 

dos grupos catolicos afinados com a Teologia da Libertacao. A sua equipe de educadores foi 

substituida, iniciando-se outra fase na historia dessa entidade. Este fato parece confirmar a 

hipotese de que a Igreja-instituigao procura adaptar-se as diferentes conjunturas, para, em 

ultima instancia, reproduzir-se enquanto tal, continuando como instituigao de matriz 

corporativista medieval e aversa a principios diferentes/contrarios a sua moral conservantista. 

Essa sua matriz corporativista e conservadora manifesta-se, conforme a producao academica, 

sobre a sua agao no campo, atraves de uma visao agrarista passadista, visao essa que a leva a 

se colocar contra o avanco das forgas capitalistas no campo e as seqtielas que produz sobre a 

sua massa de fieis. 
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Entretanto, se esse e o marco logico que a fez ser uma aprovadora de mulheres de 

camponeses envolvidos em conflitos de terra e, pleitear a Reforma Agraria com base na sua 

defesa de uma justiga social distributiva e exatamente a partir dele que as contradigoes passam 

a aflorar no seu interior, tendo que comportar, ate certo ponto, diferentes valores e praticas. 

Valores e praticas estas que se confrontam e se enfrentam buscando alargar os espagos 

institucionais, favoraveis ou contrarios as lutas e aos trabalhadores, particularmente do 

campo, que assumem uma perspectiva emancipatoria. Por isso, contraditoriamente, a Igreja 

atraves de organismos e servigos pastoral's terminou contribuindo para a formagao de 

liderangas sindicais e politicas, afinadas com as perspectives revolucionarias de mudanga 

social. Coloca-se aqui o caso do SAR. 

Contraditoriamente, a Igreja, no caso do Rio Grande do Norte, particularmente atraves 

do SAR, embora qualificada de instituigao "monolitica", "ruralista", "passadista", 

"corpora^'vista" etc. teve um papel fundamental no processo de reorganizagao das lutas 

sociais do campo no Rio Grande do Norte, ainda em pleno regime politico autoritario. Os seus 

controles institucionais e os seus limites ideologicos nao impediram que esses agentes, 

impulsionados, a principio, por valores cristaos de fraternidade e justiga social ou animados 

por valores de um comunitarismo cristao, ampliassem as suas reflexoes teoricas, buscando 

novos conhecimentos, fazendo-os romper com os dogmas e principios da confissao catolica. 
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. Registro de atividade: assalariamenio rural. - Natal (RN), em 17 de junho, 1995. 03 
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ANEXO 01 

Lista de Entrevistados 

• Francisca de Oliveira Santos - Secretaria do Sindicato de Montanhas 

• Eliziel Barbosa da Silva - Socio do Sindicato de Montanhas (Diretor) 

• Jose Ferreira de Lima - Diretor da FETARN 

• Alberto Aureliano Bezerra - Socio do Sindicato de Mossoro e assessor da FETARN 

• Elizabete da Silva - Presidente do Sindicato de Carnaubais 

• Antonia da Silva Dantas - Presidente do Sindicato de Carnaubais 

• Severino Gomes Xavier - Dirigente Sindical 

• Antonia Maria - CEAHS 

• Manoel Candido da Costa - Presidente da FETARN 

• Maria Avanael Simao - Sindicato de Canguaretama e Coordenadora da Comissao 

Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais 

• Roberto Marinho Alves da Silva - Assessor da FETARN 

• Arlindo Francisco da Silva - Dirigente Sindical de Espirito Santo 

• Paulo Meira de Barros - Assalariado de Goianinha 

• Jose Augusto da Silva - Assalariado de Goianinha 

• Manoel Jorge da Silva - Trabalhador rural de Goianinha 

• Ze Luis da Silva - Trabalhador rural de Goianinha (Sitio Miranda) 

• Luis Rocha de Lima - Dirigente sindical, i° Tesoureiro do Sindicato de Ares 

• Genival Francisco da Silva - Assalariado do municipio de Espirito Santo 

• Severino Augusto de Franca - Assalariado do municipio de Espirito Santo 

• Aldo Araujo de Lima - Assalariado do municipio de Espirito Santo 

• Wei - Dirigente sindical - Ares (Presidente) 

• Abelirio Pedro de Oliveira, apeiido: Arlindo - Dirigente sindical de Varzea 

(Presidente) 

• Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goianinha 

• Cicero Gomes Correia - Assessor do SAR 
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PROGRAMACAO TRIENAL DO SAR - 1992 - 1994 
MUNICIPIO LOCALIDADE GRUPO 

ACOMPANUADO 
ATI VI DADE QUAN 

A NO 
riDADE 

TRIE. 
CONTEUDO PERfODO 

Goianinha Sede Presidentes Sindicais 

Liderancas de Base 
Dia de Estudo 02 06 - Convencao Coletiva e seu 

cumprimento; 

- Campanha Salarial; 

-- Legislacao Trabalhista; 

~ Previdencia Social; 

- Analise da Conjuntura. 

1992/1994 

Goianinha 

Manoel Paz 

Cilviner 

Trabalhadores Rurais 

Assalariados 
Dia de Estudo 02 06 - C o n v e n e d Coletiva e seu 

cumprimento 

- Campanha Salarial 

1992/1994 

Goianinha 

Sede 

Grupos de Base 

Diretoria do Sindicato 

dos Trabalhadores 

Rurais (STR) 

Grupos de Base 

Supervisito 06 18 Assessoria a grupos de 

canavieiros 

- Diretoria do STR 

1992/1994 

^anguaretama Piquiri 

Cidade Nova 

Gruta do Bode 

Trabalhadores Rurais 

Assalariados 
Dia dc Estudo 03 09 - Convencao Coletiva e seu 

cumprimento; 

- Formacao sindical; 

- Campanha Salarial. 

1992/1994 
^anguaretama 

idem Idem Supervisao 12 30 Assessoria aos grupos de 

trabalhadores canavieiros 
1992/1994 

Janto Antonio Sede Diretoria do STR 

Liderancas 
Dia de Estudo 02 06 - Legislac&o Trabalhista; 

- Previdencia Social; 

- Analise de Conjuntura; 

- Convencao Coletiva 

- Campanha Salarial. 

1992/1994 
Janto Antonio 

Comunidade Trabalhadores de 

Base 
Dia de Estudo 01 03 - Previdencia Social; 

- Legislacao Trabalhista; 

- Analise de Conjuntura. 

1992/1994 



M U N I C I P I O LOCALIDADE G R U P O ATIV1DADE QUANTIDADE C O N T E U D O P E R I O D O 

A C O M P A N I I A D O ANO TRIE . 
Sede do STR 

Grupos de base 

Diretoria do STR 

Grupo de Base 
Supervisao 05 15 Assessoria aos grupos de 

trabalhadores canavieiros 
1992/1994 

Goianinha Sede Polo Sindical (') 

(Dirigentes sindicais) 
Dia de Estudo 02 06 - Organizacao Sindical; 

- Analise de Conjuntura; 

- Legislacao Trabalhista 

- Convencao Coletiva de Trabalho 

e seu cumprimento; 

- Campanha Salarial. 

1992/1994 

Dirigentes Sindicais Cursos 3 etapas 01 03 - Historia do Sindicalismo; 

- Estrutura sindical; 

- Legislacao Trabalhista 

- Formacao Politica: 

- participacao politica, 

- exploracao capitalista, 

- Estado e ideologia, 

- partidos politicos, etica; 

- Processo de trabalho na area 

canavieira (elemcntos componentes 

do processo de trabalho) 

1992/1994 

Sedes dos 

Sindicatos do 

Polo 

Comunidade 

Dirigentes sindicais 

Grupos de 

Trabalhadores 

Assalariados 

Supervisao 15 45 - Assessoria as reunifies ordinarias 

do Polo Sindical; 

- Assessoria a organizacao e 

execucao da Campanha salarial 

1992/1994 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 A scdc do Polo Sindical c localizada no nmnicipio dc Goianinha. 

O Polo Sindical da area canavieira c composlo dc 13 sindicatos. 



VIUNIC1PIO LOCALIDADE G R U P O 

A C O M P A N H A D O 
ATIVIDADE QUANTIDADE C O N T E U D O P E R I O D O VIUNIC1PIO LOCALIDADE G R U P O 

A C O M P A N H A D O 
ATIVIDADE 

A N O TRIE . 

C O N T E U D O P E R I O D O 

i 

Sede Liderancas Sindicais 

Trabalhadores de 

Base 

Curso 01 03 - Organizacao Sindical de Base: 

- delegacias sindicais; 

- organizacao no local de trabalho 

- convencao coletiva (cumpri-

mento e fiscalizacao); 

- Campanha Salarial. 

1992/1994 

i 

Sedes dos 

municipios do 

Polo 

Mulheres 

Trabalhadoras 

Rurais 

Dia de Estudo 02 06 - papel da mao de obra feminina na 

area canavieira; 

- organizacao e participacao da 

mulher; 

- Questoes especificas da condi9§o 

feminina. 

1992/1994 

i 

Comunidades dos 

municipios do 

Polo 

Idem Supervisao 05 15 - Assessoria as reunioes dos grupos 

de mulheres nas discussoes de suas 

lutas e iniciativas de sobrevivencia. 

1992/1994 

i 

Sedes dos 

municipios do 

Polo 

Mulheres 

Canavieiras 
Encontro 01 03 Troca de experiencias e 

aprofundamento de temas ligados 

com os grupos. 

1992/1994 

i 

Sede (Goianinha) Alfabetizadores Treinamento 01 03 - Aprofundamento do metodo 

popular de alfabetiza9ao. 1992/1994 

i 

Idem Idem Revelagem 01 03 Revisao do metodo e 

aprofundamento da praxis de 

alfabetiza9ao. 

1992/1994 

i 

Comunidades Alfabetizados 

Alfabetizadores 
Supervisao 02 06 - Acompanhamento ao processo de 

alfabetiza9ao. 1992/1994 



MUNICIPIO LOCAL1DADE G R U P O ATIVIDADE QUANTIDADE C O N T E U D O P E R I O D O 

A C O M P A N H A D O ANO TRIE . 
Sedes dos 

municipios do 

Polo 

Alfabetizadores e 

Alfabetizados 
Encontro 01 03 troca de experiencia entre 

alfabetizadores e alfabetizados 

dos diversos grupos; 

- Avaliacao conjunta do processo 

de aprendizado. 

1992/1994 

Sedes dos 

municipios do 

Polo 

Representantes dos 

Polos acompanhados 

pelo SAR 

Encontro 01 03 - Avaliacao anual das atividades; 

Planejamenlo anual das 

atividades. 

1992/1994 

Sede (Goianinha) Dirigentes Sindicais 

e assalariados 

Encontro 

(aprofundamento) 
01 03 - Estrutura e Organizacao Sindical; 

- Analise de Conjuntura; 

- Politica (partidos etc) 

- Legislacao Trabalhista; 

- Previdencia Social. 

1992/1994 

Municipios do 

Polo 
Geral Levantamento: 

- entrcvistas 

- aplicacao de 

questionario 

01 01 - Deste levantamento ja foi iniciada 

a parte da validade sindical 

(aplicacao de questionario) e de 

documentos ja existentes. 

1° Semestre de 

1992 

<onte: Projeto do SAR, Natal/RN - Brasil, 1991. 



ANEXO 03 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SAR NA AREA CANAVIEIRA - 1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° DE 

EVENTO 

N° DE 
PARTIC1PANTES 

DATA ATIVIDADES OBJETIVO MUNICIPIO LOCAL 

01 
SAR (02) 
Dirigentes 
Sindicais 

Animadores de 
base 

13 de mar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

. Fazcr contatos cm Goianinha 
com dirigentes sindicais do Polo 
Sindical da area da cana, com a 
Paroquia dc Canguarctama c 
animadores dc Base dc Piquiri, 
Cidadc Nova c Gruta do Bode. 
Articular algumas reuniocs para 
discussao c programacao minima 
do trabalho do SAR na area da 
cana. 

Goianinha c Canguarctama STR dc Goianinlia, 
Piquiri, Cidadc 
Nova, Gruta do 
Bode 

(Canguarctama) 

01 
17 Trabalhadores 

02 Asscssorcs 
STR's de: 

Montanhas, 
Espirito Santo, 

Varzca, Scrrinha, 
Goianinlia, Santo 

Antonio, 
Canguarctama 

04 dc 

abril 

Plancjamento dc atividades 
SAR X Polo Sindical. 

- Discutir com os trabalhadores 

uma programacao para a 

assessoria do SAR ao Polo cm 

1992. Espirito Santo -

01 
Canavieiros (02) 

Ocupantcs da G. do 

Bode (10) 

Animadores dc 

Base (01) 

STR Canguarctama 

(01) 

SAR (02) 

05 dc 

abril 

Discutir com as pessoas que ja 

mantcm um contato com o SAR 

a proposta de atuacao na area 

canavieira - municipio dc 

Canguarctama cm 1992. 

"Mapcar" as localidadcs do 

municipio que tern maior 

incidencia de canavieiros 

residentes, vendo as pessoas dc 

contatos c os locais dc reuniocs. 

Canguarctama 
Sede do polo 

Sindical da drea 

canavieira 

01 17 Trabalhadores 

02 Assessores 

05 dc 
abril 

Avaliacao da gestao da 

diretoria. 

Fazcr avaliacao da gestao das 

diretoria do STR 
Santo Antonio. Sede do STR 



N° DE 

SVENTO 

N° DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PART1CIPANTES 

DATA ATIVIDADES OBFETIVO MUNICIPIO LOCAL 

01 
04 pessoas c 02 
tecnicos do SAR 

30 de 
abril 

- Supervisao 
- Discutir com liderancas do polo 
Sindical da area canavieira e do 
municipio dc Canguarctama o processo 
de formacao da oposicao sindical, a sua 
proposta para o STR dc Canguarctama c 
o caratcr da oposicao. Esta reuniao, 
provocada pclo SAR, objetivou tambcm 
levantar clcmcntos que ajudem a equipe a 
dclinir o seu apoio ou nao a csta oposicao 
sindical. 

Canguarctama zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

01 
03 Trabalhadores 

02 Tecnicos do 

SAR 

05 de 

julho 
- Supervisao 

- Rcunir liderancas dc base de localidades 

do municipio que conccntram urn niuncro 

significativo de canavieiros, a fim dc, 

indcpcndcntcmcntc do STR, discutir a 

proposta dc trabalho do SAR. 
Goianinha -

01 
Equipe Tccnica do 

SAR c Dom. Costa 

27 a 29 dc 

julho 

Avaliacao scmcstral do 

SAR. 

1. Avaliar o caratcr institucional do SAR 

a partir da sua dimensao eclcsial c dos 

scus objetivos dc trabalho; 

2. Avaliar a organizacao interna do SAR 

vendo a dinamica de funcionamcnto da 

equipe tccnica c da administracao dc 

recursos; 

3. Avaliar as perspectivas de acao do 

SAR cm cada area dc atua^ao tendo cm 

visla os objetivos propostos c as qucstoes 

que a rcalidadc dc cada area aprcscnta 

4. Elaborar urn roteiro para avaliacao 

com a MISEREOR em 1993. 

Natal 

Ccntro dc 

Treinamcnto dc 

Ponta Ncgra 

01 06 Sindicatos 16 de 

agosto 

- Reuniao do Polo 

Sindical Canavieiro. 

- Participar da reuniao do polo Sindical 

da area canavieira a fim de rctomar 

contatos com o mcsmo c discutir 

encaminhamentos rclativos a preparacao 

para campanha salarial. 

- Sao Jose dc Mipibu Sao Jose de Mipibu 



N° DE 

EVENTO 

N° DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PART1CIPANTES 

DATA ATIVIDADES OBJETIVO MUNICIPIO LOCAL 

01 06 Trabalhadores 
29 dc 

agosto 
- Dia dc Estudo 

- Capacitar as liderancas para as 

qucstoes cm torno da clcicao sindical 

para o STR do municipio na qual o 

grupo csta discutindo a formacao dc 

uma oposicao sindical. 

Canguarctama Canguarctama 

01 Grupo de Oposicao 

Sindical (05) 

29 de 

agosto 
Dia dc Estudo - capacitar os trabalhadores que cstao 

discutindo a oposicao sindical no 

municipio, dcflnindo com os 

mcsmos, objetivos. estratcgias c as 

propostas que aprcscntarao aos 

trabalhadores rurais para mudar o 

sindicato. 

Canguarctama Canguarctama 

01 16 Trabalhadores 30 dc 

agosto 

- Reuniao com direcao do 

STR. 

- Discutir sobrc a prcparacao para a 

Campanha Salarial 92, dcflnindo 

algumas atividades de mobilizacao. 

Espirito Santo Espirito Santo 

01 
SAR (02) 

Oposicao sindical 

(05) 

06 de 
sctcmbro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

- Discutir com a "Oposicao Sindical" 

dc Canguarctama a composicao da 

chapa que concorrcra as clicocs 

sindicais cm 1992 c programar as 

principals atividades dc campanha da 

chapa. 

Canguarctama Ccntro Pastoral 

01 15 Trabalhadores 18 de 
outubro 

- Dia dc estudo 
- Discutir com a diretoria do 

Sindicato c trabalhadores dc base o 

trabalho com assalariados c a 

participacao do STR no Polo Sindical 

da area canavieira. 

Santo Antonio Santo Antonio 

01 37 Homens 

08 Mulheres 

01 de 

dczembro 
- Reuniao com canavieiros 

- Discutir com os trabalhadores a 

clcicao dc uma nova diretoria para a 

dclcgacia sindical. 

Goianinha Miranda 

Fontc: Rclatorios dc atividades do SAR, 1992. 



ANEXO 04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SAR - PROGRAMACAO ANUAL: AREA DA CANA - 1993 
MUNICIPIO 

LOCALIDADE 

G R U P O 

A C O M P A N I I A D O 
ATI VI DADE QUANTIDADE P E R I O D O C O N T E U D O 

irea da cana (Polo 

Sindical 

Diretoria do polo 

Sindical, STR's, 

FETARN, CUT 

Participacao em reunifies 

do Polo 
10 Abril a Novembro - Discussao dos problemas e 

encaminhamentos do Polo. 

irea da cana (Polo 

Sindical 

Trabalhadores e 

Dirigentes 
Encontro 01 Junho - Organizacao da Campanha 

Salarial 

irea da cana (Polo 

Sindical 

Dirigentes e 

Liderancas 
Seminario 01 Maio - Nocfies de Sindicalismo 

irea da cana (Polo 

Sindical 

Dirigentes, 

Liderancas e 

Trabalhadores de 

Base 

Seminario 01 Outubro - Avaliacao da Campanha Salarial 

irea da cana (Polo 

Sindical 

Dirigentes, 

Liderancas e 

Trabalhadores de 

Base 

Participacao na 

Campanha Salarial 
15 Supervisfies Agosto a Outubro - Divulgacao e participacao na 

Campanha 

lontanhas, Capim 

?u e Cidade Nova 

Canguarelama 

Grupos de Mulheres Assessoria em Reunifies e 

Estudos 
16 Supervisfies Abril a Novembro - Discussao sobre a organizacao e 

problemas da mulher trabalhadora 

rural. 

lontanhas, Capim 

?u e Cidade Nova 

Canguarelama 

Grupos de Mulheres 

Encontro 01 15 a 17 de julho - Organizagao e articulacao dos 

grupos 

Goianinha 

(Miranda) 

Trabalhadores e 

Delegados Sindicais 
Assessoria em Reunifies 08 Supervisfies Abril a Novembro - Nocfies de Sindicalismo; 

- Estudo da convencao coletiva; 

- Conjuntura; 

- Problemas da comunidade. 

Canguarctama Diretoria do STR Assessoria as Reunifies 

da Diretoria 
06 Supervisfies Abril a Novembro - Formacao sindical; 

- Convencao coletiva; 

- Organizacao do Polo; 

- Outros 

Santo Antonio Diretoria do STR Assessoria as Reunifies 

da Diretoria 
04 Supervisfies Abril a Novembro - (A definir c/a Diretoria) 

ite: SAR, Relatorio de planejamento, 1993. 



ANEXO 05 

PLANO DE ATIVIDADES DOS STR's DA CANA / 94 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ATIVIDADE P E R I O D O R E S P O N S A V E L L O C A L C O N T E U D O 

. FISCALIZACAO Quinzcnal (Quartas e 
Quintas-fciras). 
1" c 3* scmana do mcs. 
Abril - 06 c 07 

Dirctores dos STR 

. REUNIAO DO POLO Mcnsal - l"s tcrcas-fciras 
STR; FETARN 

(Ent. Assessoria c 

apoio) 

Goianinha - Avaliacao, Programacao c encaminhamcntos. 

PESQUISA/DIAGNOSTICO Abril a Novembro 
FETARN; SAR; 

UFRN c STR 

- Producao, situacao dos canavieiros; 

- Sindicalismo; Saudc; Moradia; 

- Origcm dos canavieiros; 

- Atividades cnticssafras; 

- Cursos, lucros dc producao. 

. SEMINARIO SOI3RE 0 SETOR 

CANAVIEIRO A DIRIGENTES E 

ASSOCIADOS. 

11/05 a 13/05/94 
SAR; FETARN; 

OCERN; CUT; 

STR's; UFRN c 

DIEESE 

Natal 
- Problcmaticas dc assalariados, transformacao n 
Estrutura produtiva; avanco tccnologico 
financeiro; 

- Politica Sindical c Dircito Sindical. 

CURSO PARA DIRIGENTES 

SINDICAIS E CONSELHO FISCAL 

COM 05 PESSOAS POR STR's. PTE.; 

TESOUREIRO E CONSELHO 

FISCAL. 

26 c 27/04/94 
FETARN, SAR, 

CUT, OCERN, 

Assessoria contabil. 

Sao Jose dc 
Mipibu 

- Administracao contabil c sindical. Divisao d 

tarcfas, Organizacao interna. 

. ENCONTRO MUNICIPAL 

. BREJINHO 
16/04/94 STR 

- Trabalho Educativo; 

- Proposta unificada; 
- Campanha Salarial. 

. ENCONTRO MUNICIPAL DE 

ARES, CEARA-MIRIM, ESPiRITO 

SANTO, GOIANINHA E 

CANGUARETAMA. 

20/03/94 

10/04/94 

17/04/94 

29/04/94 

STR 

STR 

STI^ 

STR 

. ENCONTRO DE MULHERES 

TRABALHADORAS RURAIS 

Junho STR, FETARN, 

SAR MMTR 

Natal c Sao 

Jose dc Mipibu - A definir 



ATIVIDADE P E R I O D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARESPONSAVEL L O C A L C O N T E U D O 

CURSO PARA JOVENS EM 03 

TAP ASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cl 05 JOVENS POR STR's . 

>itcrio: Fillio dc trabalhador 

Dmpromctido com a luta. 

Julho, agosto, sctcmbro. 
Com 02 dias. 

SAR, FETARN, 
STR's c MMTR 

Macaiba - lnformes sobrc o Mov. Sindical c Politica. 
- Importancia do Jovcm no Sindicato 
- Objetivos do STR 

ENCONTRO - PREPARACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PI 
AMPANHA SALARIAL 

2" Quinzcna 
Julho 

STR, FETARN, 

CUT, CONTAG, 

ENT. DE APOIO 

Natal ou Sao 

Jose de Mipibu - Prep. Campanha Salarial. 

ENCONTRO PARA ELABORACAO 

•A PAUTA REIVINDICAT6RIA. 
25 E 26/08/94 FETARN, STR's, 

SAR 
Natal - Pauta Rcivindicatoria 

SEMINARIO NO SETOR 

ANAVIEIRO 
Nov./94 

STR, FETARN, 

SAR, OCERN, 

CUT 

Natal - Estudar a rcalidadc do sctor Sindical c Alcoolciro. 

ENCONTRO AVALIACAO DA 

AUTA REIVINDICAT6RIA 
01 c 02/02 SAR. FETARN, 

STR's 
- Encontro Avaliacao c Plancjamcnto /94. 

ENCONTRO NACIONAL DE 

.SSALAR1ADOS - SAO PAULO 
05 a 07/07/94 

SEMINARIO, ELABORAgAO DE 

ROPOSTA REGIONAL NE = 

•ESENVOLVIMENTO DA ZONA 

ANAVIE1RA. 

12 a 14/04/94 CONTAG, 

FETARN 
Olinda 

onte: Rclatorio do Encontro dc Plancjamcnto dos STR's da Area da Cana, abril, 1994. 



A N E X O 0 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO EDUCANA - MARCO DE 1994 A MARCO DE 1995 

QUANTIDADE ATIVIDADES PERIODO LOCAL PARTICIPANTES 
12 Acompanhamento nas reunifies do Polo Marco 94 a Marco 95 Goianinha P61o, FETARN e Ent. de 

Apoio 

55 Visita de fiscalizacao Marco 94 a Marco 95 Locais de trabalho Polo, FETARN e Ent. de 

Apoio 

01 Pesquisa/diagnostico realidade socio-

economica da area canavieira 
Marco a Novembro de 94 Area Canavieira UFRN, SAR, CUT, 

OCERN, FETARN, STR's 

outros 

02 Seminario sobre o setor canavieiro com 

assessores e dirigentes 
Maio e Agosto dc 94 Natal FETARN, STR's, CUT, 

FORUM do Campo, 

DIEESE, DRT e outros 

01 Eincontro de planejamento Fevereiro de 94 Sao Jose de Mipibu Dirigentes e Liderancas 

01 Encontro de preparacao para Campanha 

Salarial 
Julho de 94 Ares STR's, FETARN, CUT, 

Entidades de Apoio 

01 Encontro para elaboracao da pauta de 

reivindicacao 
Setembro de 94 Emaus STR's, FETARN, CUT, 

Entidades de Apoio 

01 Encontro de avaliacao e replanejamento Novembro de 94 Canguaretama STR's, FETARN, CUT, 

Entidades de Apoio 

13 Encontro municipal Marco/Abril de 94 Sedes dos STR's Dirigentes e Liderancas 

65 Encontro de base Maio/Novembro de 94 Comunidades Liderancas e trabalhadores 

01 Curso para Jovens (03 etapas) Julho, agosto, Setembro 

de 94 
Macaiba Jovens assalariados 

01 Curso para Dirigentes e Conselhos 

Fiscais 
Abril de 94 Natal Tesoureiro, Presidente e 

Conselho Fiscal 

01 Encontro com Mulheres Trabalhadoras 

Rurais 
Junho de 94 Canguaretama Mulheres trabalhadoras e 

Dirigentes 

Fontc: Prqjclo EDUCANA (EducacSo Sindical dos trabalhadores Assalariados da Cultura da Cana do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, dczembro dc 1993. p.35 



ANEXO 07 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROGRAMAgAO TRIENAL DE ATIVIDADES DE 1995 A 1997 

AREA MUNICIPIOS 

ATINGIDOS 

GRUPOS 

ATINGIDOS 

AT1VTDADE QUANTIDADE CONTEUDO PERtODO AREA MUNICIPIOS 

ATINGIDOS 

GRUPOS 

ATINGIDOS 

AT1VTDADE 

ANO TRIENIO 

CONTEUDO PERtODO 

CANA E 

FRUTICULTURA 

Assalariados da Caiia e 

da Fruticultura 

Seminario Regional ou 

Nacional 

01 03 Formacao Politica c Sindical. 95/97 

CANAE 

FRUTICULTURA 

Assalariados da Cana c 

da Fruticultura 

Seminario Regional ou 

Nacional 

01 03 Troca de Expcriencia 95/97 

CANAE 

FRUTICULTURA 

Turmas de Alfabetizacao Visila 04 12 Acompanhamento do trabalho c 

orientacao ao monitor. 

95/97 

Equipe Tematica Vingcm dc Intcrcambio 01 03 Troca de Expcriencia c 

Aprofundamento da Pratica. 

95/97 

Equipe Tematica Senunario 02 06 FonnacSo Politica c especifica sobre 

assalariamcnto rural. 

95/97 

Equipe Tematica Curso 01 03 Capacitacao da Equipe Tematica 95/97 

CANAE 

FRUTICULTURA 

Trabalhadores cm gcral Elaboracao e ProdugSo de 

Cartilha 

01 Dc acordo com os cursos 1995 

CANAE 

FRUTICULTURA 

Trabalhadores em geral Elaboracao c Producao dc 

subsidio 

02 Organizacao e Acordos coletivos dos 

assalariados da cana e fruticultura 

95/97 

Equipe Tematica Rcuiuao 10 30 Discutir a problcmatica das areas, 

prcparar asscssorias, cstudar, 

cncaminliar decisocs. 

95/97 

CANAE 

FRUTICULTURA 

Dirigentes sindicais c 

trabalhadores 

Seminario 01 03 Formacao Politica e Sindical 95/97 



AREA MUNICIPIOS GRUPOS ATINGIDOS ATIVIDADE QUANTIDADE CONTEUDO PERIODO 

ATINGIDOS ANO TRIENIO 

CANA Dirctorias dos STR's Goianinha, 

Arcs e Canguarctama 

Reuniao 12 36 Discutir a problcmatica do STR c das 

comunidades, encaminhar decisocs. 

95/97 

CANA P61o Sindical Reuniao 10 30 Discutir os problemas dos STR's c com 

as cinprcsas, encaminhar decisdes, 

prcparar atividades. 

95/97 

CANA STR's do Polo Sindical Curso 01 Administrate- c contabilidadc sindical 95/97 

CANA STR's, FETARN, Trabalhadores, 

Entidades dc Apoio 

Seminario 01 03 Realidadc social politica c cconomica 

da area canavieira. 

95/97 

CANA STR's, FETARN, Emprcsarios, 

Estado, Trabalhadores 

Seminario 01 03 Realidadc do Sctor Sucroalcoolciro 95/97 

CANA Arcs, Goianinha 

e Canguaretama 

Dirigentes, Liderancas Sindicais Seminario 

Municipal 

03 09 Forinacilo Politica e sindical. 95/97 

CANA STR's do Polo Sindical Encontro 01 03 Plancjamcnto dc atividades. 95/97 

CANA Liderancas e Dirigentes Sindicais Seminario 01 03 Discutir c organizar urn trabalho sobre 

saiidc do trabalhador. 

95/97 

CANA Liderancas c Dirigentes Sindicais Curso cm 03 

clapas 

01 03 Formacao Politica c sindical 95/97 

CANA Liderancas, STR's e FETARN Encontro 01 03 Avaliacao das Atividades 95/97 

CANA STR's, FETARN, UFRN Pcsquisa 01 Pcsquisar a realidadc canavieira 1995 

CANA SAR, FETARN Reuniao 10 30 Discutir a problcmatica da area, 

encaminhar decisdes. 

95/97 

CANA Trabalhadores e STR's Even to dc Massa 01 03 Ato Publico, cclcbracocs, outros. 95/97 

CANA STR's do Polo Sindical Encontro 03 09 Prcparacao da Campanha Salarial. 95/97 



AREA MUNICIPIOS GRUPOS ATIVIDADE QUANTIDADE CONTEUDO PERIODO 

ATINGIDOS ATINGIDOS ANO TRIENIO 

CANA STR's, Entidades 

Popularcs, Orgltos do 

Govemo 

Seminario 01 03 Discutir as Polilicas 

Piiblicas para area. 

95/97 

CANA STR's do P61o Sindical, 

FETARNc 

Traballiadorcs 

Encontro 01 03 Elaboracao da pauta dc 

rcivindicacdcs da 

Campanlia Salarial. 

95/97 

CANA STR's do Polo Sindical, 

FETARN e 

Trabalhadores 

Encontro 01 03 Avaliacao da Campanlia 

Salarial. 

95/97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ronte: Piano Trienal do SAR, 1995-1997. 



ANEXO 08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA - AREA TOTAL E AREA COLHIDA DA CULTURA DA CANA, SEGUNDO AS UNIDA }ES DA FEDERACAO E MUNICIPIOS - 1997 
Unidades da Federacao e 
municipios 

AREA 
Unidades da Federacao e 
municipios AREA TOTAL 

(Km*) 
AREA COLHIDA (ha) 

Rio Grande do Norte 53 306,8 54 693 
Agua Nova 47 25 

Alexandria 419 10 

Almino Afonso 132 70 

Antonio Martins 250 30 

Ares 115 5.404 

Baia Formosa 249 6.500 

Brejinho 59 60 

Canguaretama 279 7.000 

Ceara-Mirim 729 13.500 

Coronel Joao Pessoa 118 70 

Doutor Severiano 118 30 

Encanto 124 20 

Espirito Santo 157 800 

Extremoz 135 360 

Frutuoso Gomes 70 25 

Goianinha 180 6.000 

Ielmo Marinho 313 400 

Jar dim de Piranhas 373 3 

Joao Dias 78 15 

Jose da Penha 96 25 

Lucrecia 27 30 

Luis Gomes 181 20 

Macaiba 490 60 

Major Sales 34 30 

Marcelino Vieira 323 50 

Martins 171 18 

Montanhas 65 150 

Monte Aleare 210 27 

Nisia Floresta 312 1.000 

Parana 86 32 

Pamamirim 126 25 

Patu 302 10 

Pau dos Ferros 277 30 

Pedro Velho 181 2.500 

Poco Bran co 169 300 

Portal egre 128 20 

Pureza 507 140 

Rafael Femandes 95 7 

Riacho da Cruz 119 5 

Riacho de Santana 129 10 

Sao G. do Amarante 261 220 

Sao Jose de Mipibu 293 3.800 

Sao Miguel 164 50 

Sem. Georgino Avelino 23 300 

Serra Negra do Norte 523 10 

Serrinha dos Pintos 124 30 

Severiano Melo 141 4 

Taboleiro Grande 110 12 

Taipu 353 3.600 

Tibau do Sul 104 1.000 

Timbauba dos Batistas 143 3 

Umarizal 224 10 

Varzea 120 120 

Venha Ver 86 20 

Vicosa 42 3 

Vila Flor 44 700 
Fonte: D3GE - Censo Demografico 2000 - Resuhados preliminares 



ANEXO 09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA - POPULACAO RESIDENTE, SITUACAO DO DOMICILIO E TAXA DE CRESCEVIENTO, 

SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERACAO E MUNICIPIOS - 1996/2000 
Unidades da Federacao e 
Municipios 

Populacao residente Taxa de 

Crescimcnto 

anual (3) 

Unidades da Federacao e 
Municipios Em 01.08.1996 

(1) 
Em 01.08.2000 (2) 

Taxa de 

Crescimcnto 

anual (3) 

Unidades da Federacao e 
Municipios Em 01.08.1996 

(1) Total Urbana Rural 

Taxa de 

Crescimcnto 

anual (3) 

Rio Grande do Norte 2 558 660 2 770 730 2 030 585 740 145 2,01 
Agua Nova 2 509 2 678 1 630 1 048 1,64 

Alexandria 13 585 13 724 X S43 4 881 0,25 

Almino Afonso 5 347 5 164 3 364 1 800 (-)0,87 

Antonio Martins 7 090 6 746 3 155 3 591 ( - ) U 4 

Ares 11 375 11 323 6 762 4 561 (-) 0,11 

Baia Formosa 7 336 7 809 6 364 1 445 1,57 

Brejinho 9 541 10 312 7 340 1 2 972 1,96 

Canguaretama 24 128 26 963 16 885 10 078 2,82 

Ceara-Mirim 57 983 62 238 30 725 31 513 1,79 

Coronel Joao Pessoa 4 484 4 707 1 796 2 905 1,19 

Doutor Severiano 6317 6 548 2 262 4 286 0,90 

Encanto 4 659 4 798 2 117 2 681 0,74 

Espirito Santo 9 186 10 711 5 699 5 012 3,91 

Extremoz 17814 19 541 13 392 6 149 2,34 

Frutuoso Gomes 4 539 4 561 2 709 1 852 0,12 

Goianinha 16 739 17 659 12 467 5 192 1,35 

Ielmo Marinlio 9 275 10 242 1 123 9 119 2,51 

Jardim de Piranhas ID 510j 11 991 8 998 2 993 3,35 

Joao Dias 2 375 2 622 1 200 1 422 2,50 

Jose da Penha 5 445 5 907 3 277 2 630 2,06 

Lucrecia 3 065 3 217 1 933 1 284 1,22 

Luis Gomes 8 871 9 156 5 907 3 249 0,79 

Macaiba 46 655 54 812 36 006 18 806 4,11 

Major Sales 2 840 2 946 2 255 691 0,92 

Marcelino Vieira 8 067 8 385 4 148 4 237 0,97 

Martins 7 556 7719 4 194 3 525 0,53 

Montanhas 10 134 12 060 8 719 3 341 4,98 

Monte Alegre 16 303 17 956 7 549 10 407 2,44 

Nisia Floresta 15 817 18 992 8 591 10 401 4,68 

Parana 3 352 3 626 660 2 966 1,98 

Pamamirim 86 177 123 475 107 927 15 548 9,41 

Patu 11 057 11 143 8 822 2 321 0,19 

Pau dos Ferros 22 072 24 619 22 171 2 448 2,77 

Pedro Velho 13 425 13 490 5 803 7 687 0,12 

Poco Branco 11 303 12 253 6 870 5 383 2,04 

Portalegre 6412 6 744 2 981 3 763 1,27 

Pureza 6 190 6 945 2 535 4 410 2,92 

Rafael Fernandes 3 816 4 245 2 206 2 039 2,70 

Riacho da Cruz 2 662 4 200 2 168 499 0,05 

Riacho de Santana 4 023 5 773 1 586 2 614 1,08 

Sao G. do Amarante 56 825 69 342 9 785 59 557 5,10 

Sao Jose de Mipibu 31 917 35 311 15 602 19 709 2,56 

Sao Miguel 18 589 20 120 11 659 8 461 2,00 

Scm. Gcorgino Avelino 2 966 3 301 727 2 574 2,71 

Serra Negra do Norte 7 423 7 543 2 908 4 635 0,40 

Serrinha dos Pintos 4 117 4 295 1 854 2 44! 1,06 

Severiano Melo 10 347 10 571 2 271 8 300 0,54 

Taboleiro Grande 2 140 2 029 1 608 421 (-)1,32 

Taipu 10 302 11 519 4 133 7 386 2,83 

Tibau do Sul 5 946 7 757 1 297 6 460 6,87 

Timbauba dos Batistas 2 161 2 188 1 669 519 0,31 

Umarizal 10819 11 089 8 840 2 249 0,62 

Varzea 8 369 8 234 5 487 2 747 (-)0,41 

Venha Ver 2 929 3419 3 925 5 205 3,94 

Vicosa 1 594 1 522 1 409 113 (-H.15 

Vila Flor 2 517 2 519 2 426 93 0,02 
Fontc: IBGE - Censo Demografico 2000 - Resultados preliminares 



ANEXO 10 

CESE / FETARN / CEA H S 

PESQUISA SOBRE F O R M A C A O E CAMPANHAS SALARIAIS DOS 

TRA BA LH A D O RES DA CANA E DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO R I O 

GRANDE DO N O R T E 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS - ASSESSOR DO SERVigO DE 

ASSISTENCLA RURAL - SAR 

1. Momentos pessoais significativos: quando iniciou seu trabalho nas areas de assalariamento 

rural e por qual entidade? Como participou das Campanhas Salariais? Em que niveis, 

momentos, instancias e/ou eventos? 0 que significou a luta dos assalariados rurais no seu 

processo de formacao, de aprendizagem, de conscientizacao? 

2. Trajetoria das lutas dos assalariados rurais pelos seus direitos: como voce avalia? Como foi 

o processo de preparacao das campanhas Salariais? Houve mobilizacdes, eventos 

formativos, elaboracao de subsidios, discussao da pauta de reivindicacoes9 Apos 

deflagrada as campanhas: como era a participacao dos/as trabalhadores/as? Qual era a 

repercussao publica? Qual era a reacao patronal? Quais foram os resultados? Como era a 

negociacao? Apos as campanhas: o cumprimento dos direitos e seus problemas frente a 

intransigent a e a desobediencia patronal em cumprir a lei. Quais as medidas tomadas? Na 

trajetoria das Campanhas Salariais, quais os sinais de maior conscientizacao dos 

trabalhadores e dos dirigentes? Qual o papel da formacao e a aprendizagem da propria 

luta? Em que momento, no RN, as campanhas foram dando sinais de cansaco, de perda de 

eficacia, de estagnacao? No seu entender que fatores contribuiram para isso? Desde 1986 

as Campanhas Salariais dos canavieiros se unificaram no Nordeste. Na sua opiniao quais 

os problemas? E em que esta estrategia de unificacao contribuiu para fortalecer o 

movimento sindical no enfrentamento a ofensiva patronal? Quanto a estrutura sindical: ela 

e apontada como um dos problemas para fazer face ao patronato. Qual a sua visao sobre 

esta questao? Ate que ponto o legalismo e o corporativismo, que marca a cultura sindical 

no campo, aprisionou as lutas aos marcos legais e aos problemas de melhores salarios, 

deixando de investir em outras bandeiras que pudessem colocar em xeque a estrutura 

produtiva e fundiaria das areas de assalariamento? Por que no RN a questao do 

desemprego nao foi respondida com lutas concretas? Que alternativas o movimento 

sindical propos e procurou colocar em pratica? Como foi tratada a questao da mulher e da 

crianca/adolescente nas frentes de trabalho? 

3. Avaliacao das campanhas com relacao a formacao: 



3.1 Em que os projetos de formacao contribuiram? Necessidade dos assalariados terem uma 

carteira assinada e fazer valer seus direitos decorrentes do contrato de trabalho? Mudan9as 

nas relacoes de trabalho, no sentido de respeito aos direitos dos assalariados -

arbitrariedade dos patroes, regulamentacao da Jornada de trabalho, fixacao do valor do 

trabalho e das tarefas? Ampliacao, da visao do trabalhador, da luta pelos direitos? 

Promover a funcao agregadora e esclarecedora do sindicato? Reconhecimento de sindicato 

como representante legal e legitimo de seus interesses? Promover respostas as 

necessidades dos trabalhadores de serem reconhecidos socialmente e para que pudessem 

emergir como identidade social e cidada para alem da nocao de canavieiro, safristas, boia-

fria ou outros denominativos? Fazer os trabalhadores compreenderem que as lutas 

economicas, as acoes imediatas fundamentais para a sua sobrevivencia, tinham que 

necessariamente avancar no combate as causas e nao so aos efeitos do sistema de 

producao e das relacoes de trabalho que materializavam formas desrespeitosas e 

truculentas de expioracao em detrimento do proprio direito a vida do trabalhador e da 

propria legislacao vigente? Levar o trabalhador a compreender que a luta com vistas ao 

atendimento de suas necessidades imediatas era tambem uma luta politica pelo fato de 

transcender necessariamente para a reivindicacao de um espaco na sociedade como ser 

humano e cidadao que tern direitos e liberdades para a afirmacao e reconhecimento social, 

portanto, os trabalhadores rurais. Enfim, para conscientizar os trabalhadores de que a luta 

pelos direitos extrapola a dimensao economica, ja que faz com que sejam vistos como 

cidadaos trabalhadores? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Como voce avalia as campanhas salariais? a) Quanto aos problemas de remuneracao do 

trabalho, reajuste de salarios e das condicoes, discussao de tabela e das tarefas de 

produtividade; b) Quanto as condicoes de trabalho: assistencia medica, acid ent e de 

trabalho, condicoes de trabalho, mulheres, transporte, equipamentos de protecao, agua 

potavel; e c) Quanto a participacao dos trabalhadores. 

3.3. Para viabilizar as Campanhas: 

a) Foi necessario todo um processo de formacao, para criar formas de lutas e estrategias de 

acao que fossem direcionar as lutas dos assalariados para o crescimento de uma 

consciencia de sua posicao dentro do processo produtivo e usar as campanhas salariais, as 

negociacoes e outras manifestacoes para o fortalecimento da organizacao sindical e da 

propria consciencia politica dos assalariados. Por isso, encontros para avaliacao, para 

debater meihores estrategias de lutas e as reivindicacoes que comporiam as pautas de 

negociacao, cursos em que, se pudesse fazer uma leitura critica da realidade e 

fundamentar a acao, seminarios sobre analise de conjuntura para se construir diagnosticos 

e prognosticos orientadores da luta, assembleias e reunioes como espacos impotentes de 

exercicio do debate democratico, de tomadas de decisao e socializacao politica, formas de 

manifestacoes e outros eventos de expressao publica que alem de se tornarem importantes 

momentos de sociabilidade e de afirmacao social e politica, influenciaram a opiniao 

publica e exercitaram o exercicio da liberdade de organizacao e expressao e se 

constituiram num aprendizado social de grande importancia induzindo a solidariedade e a 

organizacao de outros grupos sociais. 

Sendo assim, a formacao contribuiu: 

b) Para ganhar maior auto-estima e auto-confianca. Superando o medo e o silencio imposto 

anos a fio dentro e fora do processo produtivo; 

c) Para construir uma nova percepcao do trabalhador de seu papei, de sua forca organizada, de 

seu lugar nas relacoes de trabalho e de sua importancia no processo da producao9 

Polarizou as relacoes patrao X empregado, definindo quern e quern no processo produtivo, 

pondo a nu o interesse e contribuindo para a formacao da identidade social para alem de 

canavieiro? 



d) Para romper relacoes sociais e pessoais por determinados valores e crencas de uma cultura 

de subalternidade propria do autoritarismo na sociedade, redefinindo praticas tanto dos 

trabalhadores quanto do patronato? 

e) Para superar idealizacoes, imagens, fatalismo e estereotipos auto-invalidadores necessarios 

para o trabalhador enfrentar, de cabeca erguida, o patronato, denunciar as suas 

arbitrariedades, realizar passeatas de protestos e usar de todos os meios possiveis contra 

aquele que o oprime? 

f) Para alicercar a solidaiiedade e a acao, capazes de dobrar o patronato as decisoes da justica 

e acatar muitas de suas reivindicacoes ainda que posteriormente nao cumpridas em sua 

integridade? 

g) Esclarecer, exercitar os direitos e contribuir para dar uma maior legitimidade ao sindicato? 

h) Para tomar consciencia de que o sindicato e portador de funcoes definidas por lei e que 

fortalecido pela participacao de seus associados pode quebrar o autoritarismo e o poderio 

do patronato que ao se materializar nas relacoes de trabalho tern sequelas profundas que 

permeiam a dura luta cotidiana dos trabalhadores pela sobrevivencia? 

i) Para tornar o sindicato um espaco de aprendizagem e exercicio de direitos, possibilitando ao 

trabalhador libertar-se da tutela do patronato, de suas decisoes arbitrarias quanto a 

definicao de jornadas de trabalho, de tarefas a serem executadas e de salarios a receber; 

tambem sonegar ferias, 13° salario, e outras obrigacoes sociais, e ate sonegar as 

c o n t r i b u t e s a Previdencia, entre outras? 

j) Para generalizar novos valores como o direito a ter direitos que passa pelo respeito ao 

trabalhador como forca-de-trabalho e ser humano, interpelando a violencia embutida 

responsaveis pela aplicacao da lei para coibi-la e puni-la? 

k) Para ajudar a organizacao sindical a emergir como representante dos interesses dos 

trabalhadores, obrigando tanto o Estado como o patronato a reconhece-la como 

interlocutora e uma das partes fundamentals nas negociacoes e nos acordamentos de 

normas mais democraticas de regulacao das relacoes capital X trabalho? 

4. Formacao e Organizacao 

4.1. Melhorou a democracia interna nas entidades sindicais, houve uma maior aproximacao da 

direcao com a base? Muitas iniciativas vieram de cima para baixo, sendo decididas por 

um grupo de pessoas restrito e levadas para a base so referendar? Houve tensoes e 

debates politicos, principalmente porque setores da CUT e da Igreja tendiam a valorizar 

a democracia de base visando maior participacao nas reunioes, assembleias e outros 

espacos de discussoes e decisoes? Em que sentido estas instancias de participacao se 

tornaram em reais espacos de exercicio da democracia entendida como encontro de 

pessoas iguais no direito de se organizar e se expressar, de pensar, de propor, de optar, de 

acordar, divergir, decidir? 

4.2. Aumentou o numero de filiados? 

4.3. Aumentou a participacao nas reunioes, nas assembleias? Quanto? A maioria das pessoas 

falam, indagam, opinam, participam das discussoes e da elaboracao de propostas? 

4.4 Houve o surgimento de novas liderancas? E possivel exemplificar? Qualificar? 

4.5. Houve a renovacao de direcoes sindicais? E possivel aumentar? 

4.6. Avancos de direcoes e dirigentes considerados atrasados, acomodados, assistencialistas? 

Enumerar. 

4.7. Houve o surgimento de delegacias sindicais e outras instancias descentralizadoras como 

coordenacoes, comissoes, secretarias, Polos Sindicais./Exemplifique. 

4.8. Foram integrados aos sindicatos setores antes excluidos ou sub-representados como os 

desempregados, os empregados temporarios, as mulheres, os jovens, os menores, os 

aposentados? 



4.9. Foram incluidas nas agendas dos sindicatos novas tematicas e problemas relacionados 

com a questao de genero, desemprego, trabalho do menor, fome, analfabetismo, escola, 

saude, moradia, luta pela terra e geracao de trabalho e renda? 

4.10. Houve maior articulacao e formacao de redes e parcerias com outras organizacoes 

populares e movimentos sociais, inclusive em nivel local? Exemplifique. 

4.11. No seu entender, o que dificultou, na realidade em que vivem os assalariados, o 

surgimento de mais lideranca, ja que se diz que isto ocorre mais com os pequenos 

produtores e assentados rurais, que disporiam de maior escolaridade, mais tempo e mais 

acesso a informacao? 

4.12. Por que e em que medida a luta dos assalariados nao tern contribuido para despontar 

liderancas sindicais em nivel estadual e nacional, visto que elas seriam expressao de todo 

um processo de formacao e aciimulo de experiencias, e produto de um investimento 

politico e social de sua propria categoria organizada para que elas pudessem conquistar 

um espaco e um reconhecimento politico e social no ambito da sociedade e nao so dentro 

da categoria? 

4.13. Este capital politico e social representado pela lideranca no qual, certamente, houve a 

contribuicao da formacao e da acao concernentes a luta pelos direitos, e importante para 

os trabalhadores rurais, visto que foram secularmente excluidos da vida politica 

municipal, estadual e nacional. 

4.14. Movimentos como os dos assalariados da cana e da fruticultura podem ajuda-los a 

irromper na politica e disputar o jogo do poder politico monopolizado pelas elites 

dominantes? Isto tern ou nao acontecido e por que? Em que as campanhas salariais e as 

lutas tern contribuido para que liderancas sindicais dos trabalhadores disputem cargos 

executivos e legislatives e qual foi a resposta dos trabalhadores? Por que? 

4.15. Como tal processo de aprendizagem e de reconhecimento social e politico esta ajudando 

a enfrentar a dimensao da crise, das mudancas nas relacoes de trabalho, desemprego, 

fome, etc? Que alternatives sao vislumbradas para essa situacao? 

4.16. Fale do aprendizado que as campanhas salariais lhe proporcionaram. 

4.17. Que outras informacoes e comentarios voce deseja acrescentar? 
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CESE / FETARN / CEA H S 

PESQU1SA SOBRE F O R M A C A O E CAMPANHAS SALARIAIS DOS 

TRABALHADORES DA CANA E DA FRUTICULTURA ERRIGADA NO R I O 

GRANDE D O N O R T E 

ROTELRO DE ENTREVISTAS - LLDERANQAS DE BASE E 

ASSALARIADOS EM GERAL 

1. IDENTIFICACAO 

Nome: Onde nasceu: Onde Mora: 

Idade: Escolaridade: Com que idade comecou a 

trabalhar: E como assalariado: Que tarefas / habilidade realiza na 

producao: Outras habilidades professionals: 

Sindicato: Municipio: 

N° de pessoas na familia: Dependentes: 

Quantos trabalham e em que; 

Outras fontes de renda 

ou meios de vida: 

2.. Um pouco da historia de vida do entrevistado. Os momentos mais importantes e tambem 

os mais dificeis que marcaram a sua vida. 

3. Condicoes de vida e de trabalho: o trabalho que realiza e os sofrimentos a ele relacionados; 

Jornada de trabalho; percepcao da exploracao; os salarios pagos; os prejuizos ou roubos 

do patrao na medicao das tarefas, formas de controle e vigilancia do trabalhador pelos 

encarregados, feitores e vigias; acidentes e doencas contraidas no trabalho, revoltas, 

sentimentos de impotencia e desanimo; formas de resistencias e relacionamentos com 

outros colegas de trabalho. Percepcoes, na otica do entrevistado, de outros colegas sobre 

a sua situacao de trabalho e de vida. Informacoes sobre o seu lugar de moradia e sobre a 

sua familia relacionados a reproducao social: moradia, saude, alimentacao, escola, etc. 

4. Associado ao Sindicado? Quando? O que o 

motivou ou quern? Que pessoas o motivaram a participar do sindicato, das lutas, das 

campanhas salariais? Sempre participa do sindicato, das reunioes, das assembleias? De 

que outras atividades sindicais participa? 

Que 

importancia tinha o sindicato antes e agora para o entrevistado? 

Tern procurado incentivar outras 

pessoas para participarem das reuniSes e outras atividades do sindicato? Quern? Esposa? 

Filho? Parentes? Colegas de trabalho? Tern levado quanto e quais destas pessoas a se 



filiarem aos sindicatos? O que dificulta os sindicalizados a participarem das atividades do 

sindicato? 0 que dificulta os trabalhadores nao associados a se filiarem ao sindicato? 

5. Quanto as Campanhas Salariais, a luta pelos direitos, que dificuldades voce e seus 

companheiros tinham para aderir a essas lutas? Como essas dificuldades foram sendo 

superadas9 Como e quern do Sindicato ou da equipe de apoiadores e assessores da luta 

encorajavam voces a nao desistir e veneer o medo, sentimentos de fraqueza e os 

desanimos diante da acao de intimidacao e pressao dos feitores, dos encarregados e vigias, 

da propria policia e ate dos proprios vizinhos e colegas de trabalho? Como voce e os 

outros companheiros, durante o trabalho nas plantacoes, passavam as informacdes sobre a 

luta, as reunioes, sobre o andamento da luta e conversavam sobre a necessidade de se 

mobilizar e acompanhar as orientacoes do Sindicato? Que dificuldades voces tinham? 

Quern e quantas pessoas do sindicato estavam mais perto de voces esclarecendo sobre os 

direitos, convencendo da necessidade da uniao e informando das reunioes, mobilizacoes, 

etc.? Afinal, como voces viam antes o patronato e seus encarregados e como os ve hoje9 

Como voce via a si mesmo e seus companheiros e como ve hoje? Como voce via antes o 

Sindicato e como ve hoje? Voce acha que aprendeu mais depois das lutas pelos direitos, 

que aprendeu a se valorizar, que tern mais consciencia de seus direitos? Por que? E os 

outros companheiros? Em quern voce votou nas eleicoes passadas (cargos executivos e 

legislatives)9 Por que? Alguem lhe influenciou? Quern? Voce acha que o sindicato deve 

orientar e indicar candidatos politicos aos seus associados? Sim, nao, por que? Qual 

partido ou candidato o senhor acha que esta do lado do trabalhador? 

6. Vamos tentar lembrar a memoria que o senhor tern das lutas pelos direitos desde a primeira 

Campanlia Salarial que participou (ano a ano), os momentos mais importantes e o que 

significou para o senhor e seus companheiros: o aprendizado individual e coletivo da luta, 

os moment os de preparacao das campanhas (como foi, as dificuldades, a pressao e 

intirnidacSes dos patroes, as reacoes e formas de resistencia dos trabalhadores), momentos 

de botar o "bloco na rua", as negociacoes, os resultados e a avaliacao dos resultados ou 

conquistas. Formas de mobilizacao, de comunicacao, de divulgacao, de pressao por parte 

dos trabalhadores e dos STR's (greves, paradeiros, piquetes, passeatas e outras 

manifestacoes); momentos do cumprimento dos acordos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Como se sabe, para realizar esclarecimentos e divulgacao dos direitos, das necessidades e 

formas de lutar por eles, de organizar reunioes, assembleias, caminhadas, concentracoes 

para pressionar a Justica e outras coisas, precisa-se de infra-estrutura, ou seja, de 

transporte, alimentacao etc. e de material de divulgacao como cartazes, faixas, panfletos e 

outros materials. Sem isto nao se realizam cursos, encontros, assembleias e outros, 

campanhas de esclarecimentos a populacao e aos proprios trabalhadores sobre os direitos 

e a justeza de lutar por eles. Tudo isto ajuda ao trabalhador a ir se conscientizando de seus 

direitos, a nao se sentir sozinho, a se ver como gente, a perceber a importancia do 

sindicato; o que acha disto? Como passou a perceber tudo isto? De que formas de 

mobilizacao e tipos de acao (campanhas de esclarecimentos, comissSes, assembleias, 

piquetes, paradeiros, greves, acompanhamentos do cumprimento dos acordos) e tipos de 

formacao especifica participou (cursos, encontros, reunioes). Qual deles achou mais 

importante e marcou a sua participacao ou vida sindical como pessoa que tern direitos os 

quais merecem ser reconhecidos e respeitados? 



8. Diz-se que o Sindicato deve funcionar como escola do trabalhador, o que acha disto? Acha 

que o seu Sindicato tern sido esta escola? Por que? 

9. Formas de articulacao sindical com as bases e com a sociedade civil local. Se trabalhadores 

devem participar das reunioes e outras atividades do sindicato, participar de suas lutas e 

decisoes que dizem respeito a todos os trabalhadores que representa, ele tambem deve 

estar de diversas formas mais proximo de suas bases, nos locais de moradia e de trabalho 

atraves de representantes, de comissoes, de delegacias sindicais e se articulando com 

outras organizacoes comunitarias e suas lutas, como associacoes e grupos organizados 

locais. Como o seu Sindicato tern atuado neste sentido? Voce acha que com as Campanhas 

Salariais, o seu Sindicato tern feito isto? 

10. Percepcao das assessorias e grupos de apoio as Campanhas Salariais: que grupos e pessoas 

apoiaram os sindicatos e a luta pelos direitos (grupo de Igreja, FETARN, Paroquias, ou 

padres e freiras, etc.). Como foi este apoio e que importancia teve para a luta? 

11. Connrmando informacoes anteriores e avaiiando os impactos e resultados. O que 

significou a luta pelos direitos? Resultados politicos: 

Organizacao: maior participacao nas reunioes e assembleias sindicais17 Quantos por 

centos? Maior democracia: todos faiam, dao opinioes, discutem, aprovam 

propostas, votam? As pessoas se sentem mais a vontade e perdem o medo de se 

expressarem, e o senhor? Acha que tern mais gente ajudando a diretoria do Sindicato? 

Que outras pessoas novas surgiram depois das Campanhas pelos direitos? A diretoria do 

Sindicato esta mais atuante e mais voitada para o trabalhador? Visita os trabalhadores 

nos locais de trabalho e de moradia deles? Convoca sempre reunioes e assembleias para 

esclarecer, discutir e tomar decisoes sobre questoes que dizem respeito a todos, inclusive 

para fazer prestacao de contas? 

Conscientizacao: Acha que houve maior conhecimento dos direitos por sua parte e pelo 

conjunto dos trabalhadores? Um maior esclarecimento do papel, da forca e da 

importancia do trabalhador na producao? Maior compreensao de que as lutas pelos 

direitos e fundamental para a sobrevivencia do trabalhador? De que os direitos dos 

trabalhadores contrariam os interesses do patrao9 Que pobreza nao e um destino e que 

pode ser superada? O patrao deixou de ser, para os trabalhadores, uma especie de pessoa 

que num gesto de bondade e protecao lhe oferece, atraves de um emprego, a 

oportunidade para sobreviverem com suas familias e, que por isso mesmo lhe fica 

devendo favor? Percebeu que o que interessa ao patrao e lucrar e, para isto, procura tirar 

proveito ao maximo do trabalhador? Voce acha que em algum momento o patrao recuou, 

percebeu a forca dos trabalhadores organizados9 Voce acha que os trabalhadores sao 

hoje menos submissos e mais conscientes da importancia da luta, da organizacao e do 

proprio Sindicato? Afinal, o trabalhador aprendeu que e um direito lutar pelos direitos e 

nao um crime ou um ato subversivo como quiseram os patrSes? Que a propria greve e 

um direito e uma forma de luta para fazer o patrao respeitar a lei? 

13. Impactos sociais: Quando e em que momento e circunstancias as campanhas pelos direitos 

meihorou as suas condicoes de vida e trabalho, apesar da ofensiva dos patroes e da tao 

falada crise do setor e do pais? Carteira assinada, ferias, decimo terceiro, aumento de 

salarios, cumprimento e alteracoes na Jornada de trabalho, menos roubo na medicao de 

tarefas, fornecimento de ferramentas, assistencia medica face a acidentes de trabalho, 

transporte mais adequado, entre outros. 



14. Percepcao da crise e das estrategias de defesa patronal. Houve um momento em que se tornou 

dificil a mobilizacao dos Irabalhadores. As lutas na cana foram perdendo a sua forca. Por que? 

(Lembrar: que os patroes procuraram se adaptar as novas circunstancias no campo, descumprindo 

as clausulas acordadas em dissidios e convencoes coletivas, omissao da Justica do Trabalho na 

fiscalizacao do cumprimento, contratacao de trabalho temporario de trabalhadores fora da area e 

ate de outros Estados para evitar a influencia do Sindicato, maior participacao do elandestino com 

relacao aos fixados, introdu^ao de novas tecnicas de producao e de administracao etc. 

15. Perspectives? Reducao do numero de trabalhadores? Desemprego... 0 que fazer? Quais as 

estrategias de sobrevivencia usadas pelos trabalhadores? Que altemativas podem ser 

acionadas? 



i 


